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ENTERITE FELINA DE ORIGEM PROTOZOÁRIA: UMA ETIOLOGIA 

NEGLIGENCIADA 

FELINE ENTERITIS OF PROTOZOAL ORIGIN: A NEGLECTED ETIOLOGY 

 

Resumo: Com o crescimento da população felina, a proximidade com os 

seres humanos e vínculos emocionais cada vez mais presentes entre essas 

espécies, a preocupação com a saúde desses animais vem aumentando, pois, 

sabe-se que muitas dessas doenças são consideradas zoonóticas. Enterite 

diarreica é uma das principais causas que levam os tutores a procurar 

atendimento médico veterinário para seus animais. Muitas vezes, quadros com 

sintomas semelhantes de diarreia, vômito, anorexia e apatia por exemplo, são 

dados como verminoses ou enterites bacterianas e tratados como tal, sem 

exame coproparasitólogico prévio para confirmação do agente. Sabendo que 

as enterites podem ser causadas por diversos agentes como, vírus, bactérias, 

helmintos, protozoários, inflamação, neoplasias, entre outros, com sinais 

clínicos muito semelhantes, e que alguns destes podem ser transmitidos aos 

humanos, se faz necessário diagnósticos mais precisos e tratamentos efetivos. 

Neste sentido, este estudo faz uma breve revisão de literatura objetivando 

abordar as parasitoses intestinais causadas especificamente por protozoários, 

demonstrando que nem todo distúrbio gastrointestinal é causado por 

helmintos ou bactérias, ressaltando a importância de um correto diagnóstico 

entre essas parasitoses a fim de promover um tratamento e controle efetivo, 

visando a proteção dos felinos, como também dos seres humanos. Diante do 

exposto, conclui-se que é de extrema importância considerar a origem 

protozoária das diarreias como diagnóstico diferencial, bem como, realizar o 

exame coproparasitológico antes de iniciar um tratamento, assim, o 

diagnóstico será mais preciso, o tratamento e controle eficazes, a 

probabilidade de transmissão entre animais e humanos e ocorrência de 

resistência a medicamentos será menor. 

 

Palavras-chave: Diarréia. Gatos. Protozoários. Saúde pública. Zoonoses.  

 

Abstract: With the growth of the feline population, proximity to humans and 

emotional bonds increasingly present between these species, concern for the 

health of these animals is increasing, as it is known that many of these 

diseases are considered zoonotic. Diarrheal enteritis is one of the main causes 

that lead owners to seek veterinary care for their animals. Often, conditions 

with similar symptoms of diarrhea, vomiting, anorexia and apathy, for 

example, are considered as verminoses or bacterial enteritis and treated as 

such, without prior coproparasitological examination to confirm the agent. 

Knowing that enteritis can be caused by several agents such as viruses, 

bacteria, helminths, protozoa, inflammation, neoplasms, among others, with 

very similar clinical signs, and that some of these can be transmitted to 

humans, more accurate diagnoses and effective treatments. In this context, the 

present study makes a brief literature review with the objective to address 

intestinal parasites caused specifically by protozoa, demonstrating that not 

every gastrointestinal disorder is caused by helminths or bacteria, 

emphasizing the importance of a correct diagnosis between these parasites in 

order to promote effective treatment and control, aiming at the protection of 
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felines, as well as humans. In view of the above, it is concluded that it is 

extremely important to consider the protozoan origin of diarrhea as a 

differential diagnosis, as well as to carry out the coproparasitological 

examination before starting treatment, thus, the diagnosis will be more 

accurate, the treatment and control effective, the probability of transmission 

between animals and humans and occurrence of drug resistance will be lower. 
 

Keywords: Cats. Diarrhea. Protozoa. Public health. Zoonoses. 

 

INTRODUÇÃO 

A população felina vem aumentando 

gradativamente, tanto domiciliados quanto 

animais errantes. Estes seres estão vivendo 

cada vez mais próximos dos humanos, vistos 

como parte da família e proporcionando apoio 

emocional (DE LUCIO et al., 2017; GIL et 

al., 2017). Devido à essa aproximação, vem 

aumentando também o número de doenças 

que os acometem, inclusive zoonoses, que 

consistem em infecções animais que podem 

ser transmitidas ao ser humano e vice-versa 

(BOWMAN, 2010; ALVES, 2018).  

Na rotina clínica, enfermidades 

gastrointestinais são as principais causas que 

conduzem os tutores levarem seus animais 

para a consulta. Tais distúrbios podem ser de 

origem viral, bacteriana, protozoária, 

helmínticas, neoplásicas, inflamatórias, dentre 

outras (TEIXEIRA; GOULART, 2016; LI et 

al., 2019; RAMOS et al., 2020; TORRICO et 

al., 2020). Das parasitoses capazes de causar 

diarreia, tratadas no presente estudo, alguns 

autores relatam que as chances de algumas 

delas serem transmitidas de animais para 

humanos apesar de raras, são possíveis 

(BALLWEBER et al., 2010; JACINTO, 2016; 

DE LUCIO et al., 2017; GIL et al., 2017). 

O parasitismo dos animais 

domésticos irá depender de fatores como sexo, 

idade, raça, quantidade de animais 

compartilhando o mesmo espaço, assistência 

veterinária, frequência que os animais são 

desverminados, condições de higiene, acesso à 

rua, hábito de caça, localização geográfica, 

dentre outros (PEREIRA et al., 2017; 

MÓSENA et al., 2019). Ocasionalmente, os 

animais podem ser assintomáticos, porém, 

atuando como reservatórios desses agentes, 

eliminando-os no ambiente (GIL et al., 2017; 

MOREIRA et al., 2018). 

Objetivou-se com esse trabalho, 

abordar as parasitoses intestinais causadas 

especificamente por protozoários, 

demonstrando que nem todo distúrbio 

gastrointestinal é causado por helmintos ou 

bactérias, ressaltando a importância de um 

correto diagnóstico entre essas parasitoses, 
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para promover um tratamento e controle 

efetivo, visando a proteção dos felinos, como 

também dos seres humanos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Protozoários que causam enterites em 

felinos 

Criptosporidiose, isosporose, 

toxoplasmose, giardíase e tricomoníase, são as 

principais doenças causadas por protozoários 

em felinos. O causador da Criptosporidiose 

em gatos pertence à família 

Cryptosporidiidae, gênero Cryptosporidium e 

espécies Cryptosporidium felis, C. parvum e 

C. muris, sendo C. felis a espécie mais 

comumente encontrada nos felinos (TAYLOR 

et al., 2017). Este agente é encontrado no 

mundo todo e pode acometer diversos 

mamíferos, aves, répteis, peixes, e também 

humanos, sendo considerada uma espécie 

zoonótica (MOREIRA et al., 2018). 

A isosporose felina é causada por um 

protozoário da família Eimeriidae, gênero 

Cystoisospora e espécies Cystoisospora felis e 

C. rivolta, sendo C. felis a mais comumente 

encontrada (TAYLOR et al., 2017; DUBEY, 

2018). As espécies que parasitam os gatos são 

específicas, ou seja, não são consideradas 

zoonoses (RAMOS et al., 2020; SCORZA et 

al., 2020). 

O Toxoplasma gondii é o agente 

responsável por causar a toxoplasmose, 

zoonose que pode afetar mamíferos e aves de 

modo geral (DEL BARRIO, 2016; MUST et 

al., 2017). Este protozoário está difundido 

pelo mundo todo e é pertencente à família 

Sarcocystiidae e gênero Toxoplasma 

(TAYLOR et al., 2017; ROCHA et al., 2020).  

A giardíase é uma doença 

cosmopolita, causada por um protozoário da 

família Giardiidae, gênero Giardia e espécie 

Giardia duodenalis (também conhecida como 

G. intestinalis ou G. lamblia) (TAYLOR et 

al., 2017). Este microrganismo sobrevive em 

condições anaeróbicas e pode existir em duas 

formas: trofozoíta e cística 

(MCCONNAUGHEY, 2014; CARNEIRO, 

2017). 

E a tricomoníase, tem como agente o 

Tritrichomonas foetus, que pertence à família 

Trichomonadidae e gênero Tritrichomonas 

(TAYLOR et al., 2017). No passado era 

conhecido como um protozoário que acometia 

o sistema reprodutor de bovinos. Hoje já se 

sabe que é possível encontrar o parasita em 

infecções gastrointestinais em felinos 

(BISSETT et al., 2009; YAO; KÖSTER, 

2015).  
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As protozoonoses entéricas na saúde 

animal: das manifestações clínicas ao 

diagnóstico 

Na criptosporidiose, a forma 

oocística possui grande resistência no 

ambiente e sobrevive à desinfetantes comuns 

e ao cloro utilizado no tratamento da água 

(YANG et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2021). 

Os oocistos são eliminados de forma 

intermitente pelo indivíduo infectado, 

podendo ser transmitidos para animais, 

incluindo os seres humanos, pela via orofecal 

através da ingestão de água não tratada, 

vegetais mal lavados, carnes cruas ou mal 

cozidas ou leites não pasteurizados. Após a 

ingestão pelo hospedeiro, os oocistos liberam 

trofozoítos no intestino, onde passam por duas 

fases de merogonia (fase assexuada), 

formando merontes, e uma fase de 

gametogonia, formando macro e 

microgametas. Estes irão se unir (fase 

sexuada) formando oocistos já esporulados 

que irão se propagar para o ambiente 

(MCCONNAUGHEY, 2014; BRESCIANI et 

al., 2015b; MENEZES, 2017). 

O parasitismo pode ser 

assintomático. Sinais graves ou infecção 

crônica podem ocorrer principalmente em 

hospedeiros imunocomprometidos e filhotes. 

Esses sinais consistem em diarreia aquosa, 

podendo ter presença de sangue, náusea, 

desidratação, dor abdominal, febre, perda de 

peso, entre outros (MCCONNAUGHEY, 

2014; MOREIRA et al., 2018; MÓSENA et 

al., 2019). Os felinos mais predispostos à 

infecção são normalmente jovens ou idosos, 

animais que ingerem água não tratada ou da 

chuva, que moram em área rural com acesso à 

terra e ao gado, que vivem em aglomeração 

e/ou ingerem alimentação caseira 

(BRESCIANI et al., 2015b; MOREIRA et al., 

2018; TANGTRONGSUP et al., 2020).  

Um estudo realizado por Yang et al. 

(2015), na Austrália Ocidental, foi constatado 

9,9% da amostra positiva, enquanto Li et al. 

(2019) encontrou 2,3% de seus animais 

positivos para o parasitismo, ambos utilizando 

o método de PCR. Ito et al. (2016), no Japão, 

também fez uso da PCR, tendo como 

resultado 1,4% dos felinos de sua pesquisa 

sendo infectados pelo Cryptosporidium spp.  

No estudo de Nagamori et al. (2020), 

na América do Norte, foram encontrados 

0,04% da amostra total com presença de 

oocistos, através da flutuação em solução 

salina e microscopia. Tangtrongsup et al. 

(2020), na Tailândia, também usou o método 

de flutuação, porém em sulfato de zinco, e 

utilizou a imunofluorescência para identificar 

os oocistos. Tal estudo identificou 12,1% da 
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amostra positiva para o parasito. Gil et al. 

(2017) obteve 4,6% dos felinos de seu estudo, 

realizado no norte da Espanha, sendo 

positivos através da imunofluorescência 

direta. 

No Brasil, Oliveira et al. (2021), no 

Rio de Janeiro, e Moreira et al. (2018), no Rio 

Grande do Sul, fizeram os exames 

coproparasitológicos e observação em 

microscopia eletrônica, obtendo o total de 

5,4% e 11,11%, respectivamente, dos gatos de 

seus estudos sendo positivos.  No estudo de 

Torrico et al. (2020), em Londrina, Paraná, 

não foi encontrada nenhuma amostra positiva 

através do método de Ziehl-Neelsen, porém 

foi encontrada a ocorrência de 0,48% dos 

animais positivos para Criptosporidiose pelo 

método de PCR. Mósena et al. (2019), 

também no sul do país, obteve 7,7% de felinos 

positivos pela PCR. 

Em relação a isosporose, é uma 

enfermidade encontrada com maior frequência 

em jovens, visto que animais mais velhos, na 

maior parte das vezes, já desenvolveram 

imunidade ao protozoário. Entretanto, se o 

hospedeiro tiver uma imunossupressão, 

poderá voltar a apresentar sinais clínicos caso 

possua cistos em seus tecidos (BRESCIANI et 

al., 2015a; NAGAMORI et al., 2020) 

A infecção se dá a partir da ingestão 

dos oocistos esporulados no meio ambiente 

por meio da água não tratada, alimentos 

contaminados, tecidos infectados com cistos, 

principalmente de roedores, ou ingestão de 

hospedeiros paratênicos (hospedeiros 

acidentais que carreiam o parasito para 

facilitar a transmissão, não manifestando a 

doença, nem fazem parte do ciclo de vida do 

protozoário) (MONTEIRO, 2017; DUBEY, 

2018; SCORZA et al., 2020).  

Após entrarem no organismo, com a 

ação da bile, esses oocistos irão se romper e 

penetrar nas células do intestino delgado 

inferior, ceco e cólon, onde se tornarão 

trofozoítos. Por meio da reprodução 

assexuada (fase na qual o animal apresenta 

mais sinais clínicos), os trofozoítos irão 

evoluir para esquizontes contendo merozoítos. 

Alguns merozoítos passarão pela 

gametogênese, dando origem à macro e 

microgametas, que se unirão (fase sexuada), 

gerando assim oocistos imaturos, que logo 

serão liberados para o ambiente (BRESCIANI 

et al., 2015a; TAYLOR et al., 2017; ALVES, 

2018) 

Essa infecção é bastante comum em 

filhotes em processo de desmame, devido à 

imaturidade do sistema imune (DUBEY, 

2018; RAMOS et al., 2020). Felinos jovens e 
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imunossuprimidos podem apresentar sinais 

clínicos mais graves, enquanto adultos com o 

sistema imune competente poderão ser 

assintomáticos (SCORZA et al., 2020). 

Animais que vivem em aglomeração e em 

locais com falta de limpeza e desinfecção 

também tem maior chance de contrair o 

parasito. Os principais sinais clínicos incluem 

diarreia com presença de muco e/ou sangue, 

vômito, apatia, desidratação, redução do peso, 

dor abdominal, entre outros (JOÃO, 2015; 

STRINGHINI et al., 2020). 

No estudo de Nagamori et al. (2020), 

realizado na América do Norte, foram 

encontrados 9,4% da amostra total com 

presença de oocistos pelo método de flutuação 

em solução salina, no entanto, Grandi et al. 

(2017), utilizando a mesma técnica obteve o 

resultado de apenas 1% na Suécia.  

Na Dinamarca, Takeuchi-Storm et al. 

(2015) utilizou a coproscopia pela técnica de 

McMaster, obtendo 2,1% da sua amostra 

sendo positiva. Diakou et al. (2017), na 

República do Chipre, além do 

coproparasitológico realizou um 

sequenciamento genético, que indicava que 

12% da sua amostra era positiva para C. 

rivolta e 2,5% positiva para C. felis. 

No Brasil, Gennari et al. (2016) 

realizou um estudo na cidade de São Paulo 

utilizando flutuação, sedimentação e 

observação na microscopia eletrônica, 

encontrando 4,6% de sua amostra com 

presença de oocistos. Monteiro et al. (2016), 

no nordeste brasileiro, por meio de flutuação 

em solução salina pelo método de FLOTAC 

observou 25,6% dos animais sendo positivos. 

Ramos et al. (2020), na cidade do Rio de 

Janeiro, através do método de centrifugação e 

flutuação obteve 8,33% dos felinos 

domiciliados do seu estudo sendo positivos, 

enquanto os animais de abrigo correspondiam 

a 26,20%. 

Já na toxoplasmose, os felídeos são 

os únicos hospedeiros definitivos, visto que 

estes são indispensáveis para a ocorrência da 

fase de reprodução sexuada do agente. 

Ocasionalmente, o animal infectado libera 

oocistos imaturos no ambiente, demorando de 

1 a 5 dias para maturar, dependendo da 

temperatura, umidade, sombra, pH e outros 

fatores (BOWMAN, 2010; MUST et al., 

2017; ATTIPA et al., 2021; SCHREIBER et 

al., 2021). 

A transmissão para hospedeiros 

intermediários pode ser de forma horizontal 

ou vertical. A forma horizontal acontece 

através da ingestão de oocistos esporulados 

em vegetais mal higienizados; por se 

alimentar de carne crua ou mal cozida de 
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animais infectados, por meio da ingestão de 

taquizoítos e bradizoítos contidos nos tecidos; 

e também através da jardinagem, podendo 

levar a mão não higienizada à boca. Já a 

transmissão vertical ocorre pela via 

transplacentária ou aleitamento, por difusão 

de taquizoítos. É importante dizer que felinos 

não carreiam oocistos no pelo, ou seja, ter um 

gato e acariciá-lo não é uma forma de 

transmissão (DEL BARRIO, 2016; YBAÑEZ 

et al., 2020; ATTIPA et al., 2021; 

SCHREIBER et al., 2021).  

Quando ingeridos por qualquer 

mamífero ou ave, os oocistos esporulados se 

rompem, liberando vários esporozoítos, que 

vão para os enterócitos, onde se multiplicam e 

dão origem aos taquizoítos, que são 

responsáveis pela multiplicação rápida e pela 

fase aguda da doença. Estes se dispersam para 

as outras células do corpo do animal, como 

cérebro, vísceras e músculos. O sistema imune 

pode responder de forma a eliminar o agente 

do organismo caso esteja em boas condições. 

Caso contrário, os tecidos respondem, 

iniciando a formação de cistos contendo 

bradizoítos, podendo voltar a se multiplicar e 

reativar a infecção caso haja situações de 

imunossupressão. Quando o felídeo ingere os 

cistos através da carne crua, estes são 

destruídos pelo ácido gástrico e liberam 

bradizoítos, que vão para as células 

intestinais, passando pela reprodução 

assexuada e sexuada, originando oocistos não 

esporulados, que são liberados para o 

ambiente (BOWMAN, 2010). 

Os felinos se infectam principalmente 

através da caça de animais infectados, 

podendo liberar milhões de oocistos. 

Normalmente o animal libera oocistos apenas 

uma vez em sua vida, por um período de 7 a 

21 dias. Se o gato for imunocompetente, faz-

se a soroconversão, que perdura por muitos 

anos ou até mesmo pelo resto da vida do 

felino, impedindo que o animal libere oocistos 

novamente (VIDOTTO et al., 2015; DEL 

BARRIO, 2016). Os felinos com maior 

predisposição a se infectarem, são aqueles 

com acesso à rua ou que residem em zona 

rural, os quais normalmente apresentam 

hábito de caça e ingestão de carne crua 

(ROCHA et al., 2020; SCHREIBER et al., 

2021). 

Caso o ser humano ou outros animais 

infectados, inclusive os felinos, estejam com 

um bom funcionamento do sistema imune, 

dificilmente irá manifestar algum sinal 

clínico, ou irá ter apenas sintomas de uma leve 

gripe. Entretanto, se estiverem 

imunocomprometidos, sinais como febre, 

anorexia, perda de peso, dores no corpo, 
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icterícia, vômitos, diarreia, problemas 

oftálmicos, pulmonares e nervosos, entre 

outros, poderão aparecer. Caso haja gravidez, 

principalmente no primeiro trimestre, o feto 

está sujeito à problemas oftálmicos, má 

formação, parto prematuro, aborto etc. (DING 

et al., 2017; TORRICO et al., 2020; ATTIPA 

et al., 2021). 

Quanto à sua distribuição geográfica, 

no estudo de Schreiber et al. (2021), realizado 

na Finlândia e na Estônia, a ocorrência de 

animais positivos através da sorologia foi de 

42%, e Must et al. (2017), realizando seu 

estudo apenas na Finlândia, encontrou 41,12% 

dos animais em seu estudo sendo positivos, 

pelo mesmo método. Attipa et al. (2021) 

também fez testes de sorologia em sua 

amostra e obteve o total de 32,3% dos animais 

positivos na República do Chipre. 

Nagamori et al. (2020) observou 

0,04% da amostra de seu estudo, na América 

do Norte, com presença de oocistos, obtidos 

através do método de flutuação em solução 

salina e observados na microscopia eletrônica. 

No Brasil, em Londrina, Torrico et al. (2020) 

utilizou as fezes dos animais de seu estudo 

para a realização de PCR, e encontrou o 

resultado de 9,22% de sua amostra sendo 

positiva. Já Rocha et al. (2020), em Belém, 

através da sorologia, obteve o total de 21,92% 

de sua amostra positiva. 

Dentre os protozoários que causam 

enterites em felinos, temos os flagelados, que 

causam a giardíase e a tricomoníase. Em 

relação a giardíase, apesar dos cães serem 

infectados principalmente pelo subtipo C e D, 

e os gatos pelo subtipo F, estudos realizados já 

encontraram o subtipo A e B (responsáveis 

pela infecção em seres humanos) nas fezes 

desses animais, além do subtipo F causando 

infecção em pessoas, fazendo com que esse 

protozoário seja potencialmente zoonótico 

(BOWMAN, 2010; YANG et al., 2015; LI et 

al., 2019). 

A transmissão ocorre principalmente 

através da ingestão de água e alimentos 

contaminados com o oocisto. Após a ingestão, 

os oocistos liberam trofozoítos, que se fixam 

no intestino e se multiplicam de forma 

assexuada. Estes formam novos oocistos, 

passam pela fase de amadurecimento e são 

liberados para o ambiente 

(MCCONNAUGHEY, 2014; SOUZA, 2015; 

CARNEIRO, 2017).  

A maior prevalência da infecção é em 

locais com grande aglomeração, como abrigos 

e gatis, acometendo mais animais jovens que 

adultos. A falta de saneamento básico também 

é um importante fator na transmissão da 
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doença (SOUZA, 2015; NAGAMORI et al., 

2020). 

Animais com sistema imunológico 

competente podem não manifestar sinais 

clínicos (no entanto, continuam eliminando 

oocistos no ambiente de forma intermitente) e 

aqueles com a imunidade baixa podem 

apresentar diarreia, esteatorreia, vômito, 

cólicas, anorexia, problemas de absorção de 

nutrientes pelo intestino devido à destruição 

das microvilosidades, perda de peso, entre 

outros sinais (BALLWEBER et al., 2010; 

SLAPETA et al., 2015; MÓSENA et al., 

2019) 

Em um estudo realizado na América 

do Norte por Nagamori et al. (2020), 

encontrou-se o resultado de 4,0% da amostra 

total com presença de oocistos através do 

método de flutuação em solução salina. O 

estudo de Li et al. (2019) no leste da China, 

apresentou a ocorrência de 1,4% pelo método 

de PCR, enquanto no estudo de Crisi et al. 

(2021), na Itália, o valor encontrado foi de 

0,95% pelo mesmo método. Sommer et al. 

(2018) realizou sua pesquisa através do 

método de ELISA, na Alemanha, obtendo o 

resultado positivo em 17,9% de sua amostra. 

Já no Brasil, a ocorrência de 17,96% 

de felinos positivos foi encontrada na pesquisa 

de Torrico et al. (2020) em Londrina, no 

Paraná. Mósena et al. (2019) também realizou 

seu estudo no Sul do Brasil, porém obteve o 

resultado de 5,1% de sua amostra total sendo 

positiva. Ambos utilizaram a PCR para 

realizar sua pesquisa. 

Quanto à tricomoníase, foram feitos 

estudos utilizando T. foetus de origem bovina 

em felinos e vice-versa, porém os animais não 

desenvolveram a doença. Apesar de ambos 

serem morfologicamente semelhantes, os 

protozoários não foram capazes de induzir 

uma infecção cruzada. Essa espécie é 

considerada potencialmente zoonótica em 

pessoas imunossuprimidas (YAO; KÖSTER, 

2015; JACINTO, 2016; LI et al., 2019). 

Esse microrganismo não existe na 

forma cística, apenas como trofozoíto e 

pseudocisto (BOWMAN, 2010; LI et al., 

2019). A transmissão desse agente é orofecal, 

normalmente por compartilhamento de caixas 

de areia, através do hábito de felinos se 

lamberem mutuamente, falta de limpeza 

periódica de bebedouros e comedouros, 

ingestão de alimentação crua etc. Seu local de 

replicação é no intestino grosso, por divisão 

binária. O agente é eliminado através das 

fezes, podendo ser ingerido por outros felinos 

e causando a doença nesse indivíduo. De 

modo geral, os animais acometidos com maior 

frequência são, em sua maioria, jovens e 
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vivem em casa com múltiplos gatos (YAO; 

KÖSTER, 2015; DUARTE et al., 2018; 

CRISI et al., 2021). 

Dentre os sinais clínicos estão 

diarreia, podendo ser crônica ou intermitente, 

autolimitante ou não, com ou sem presença de 

sangue e muco, eventualmente apresentando 

uma coloração esverdeada e fétida. Ao invés 

de diarreia, outros animais podem apresentar 

tenesmo.  Também é comum apresentarem 

hiporexia ou anorexia e perda de peso. Alguns 

animais podem ser assintomáticos e o óbito 

por essa doença é incomum. É frequente 

animais estarem co-infectados, principalmente 

pela Giardia sp. (BISSETT et al., 2009; 

DABROWSKA et al., 2020; CRISI et al., 

2021). 

Quanto à sua distribuição geográfica, 

no estudo de Jacinto (2016), em Portugal, a 

ocorrência de animais positivos foi de apenas 

1,67% através do meio de cultura, enquanto Li 

et al. (2019) encontrou 10,1% dos animais em 

seu estudo sendo positivos pelo método de 

PCR no Leste da China. 

 Dabrowska et al. (2020) observou 

20.51% dos animais de seu estudo, na 

Polônia, positivos através do método de PCR, 

e na Itália, em um estudo realizado por Crisi 

et al. (2021) foi encontrada a ocorrência de 

17,14%, também por PCR. Nagamori et al. 

(2020) utilizou o método de flutuação em 

solução salina e microscopia para seu trabalho 

na América do Norte, e encontrou 0,15% de 

sua amostra com presença de trofozoítos. 

Já no Brasil, na região sul, Mósena et 

al. (2019) encontrou 12,82% de sua amostra 

sendo positiva e Duarte et al. (2018), em 

Araçatuba, São Paulo, obteve 3,9% dos 

animais em seu estudo sendo positivos. As 

duas pesquisas utilizaram a PCR como forma 

de diagnóstico. 

Todos os parasitos citados acima 

podem ser visualizados por meio de 

microscopia eletrônica, geralmente com o 

material preparado através do método de 

flutuação em zinco. Entretanto, a sensibilidade 

desse teste não é tão alta, visto que vários 

desses microrganismos são de liberação 

intermitente, ou até mesmo difíceis de seres 

diferenciados (como o Toxoplasma spp.), 

sendo então indicado que se façam exames 

seriados (JOÃO, 2015; NELSON; COUTO, 

2015). 

Testes sorológicos e 

imunocromatografia também podem ser 

utilizados, tendo sempre em mente que o alto 

título de IgM pode indicar que o animal esteja 

em fase de disseminação de oocistos, já o IgG 

pode começar a aparecer quando o animal já 

está se encaminhando para o processo de cura. 
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Além disso, é importante lembrar que filhotes 

podem ter anticorpos circulatórios obtidos 

através da placenta ou colostro, podendo 

contribuir para um resultado falso positivo 

(DEL BARRIO, 2016). 

Outros métodos consistem em 

imunofluorescência direta e indireta, PCR 

(sempre pensando no melhor material a ser 

analisado) e até mesmo biópsia intestinal e 

cultura (BOWMAN, 2010; NELSON; 

COUTO, 2015; SOUSA, 2015; JACINTO, 

2016). 

Uma linha tênue entre tratamento e 

profilaxia 

É fundamental que o médico 

veterinário formule um protocolo individual 

para cada caso baseado em achados 

laboratoriais e macroscópicos. Além do 

tratamento dos sinais, no quadro 1, são 

apresentadas algumas medicações que podem 

ser utilizadas para tratar, ou pelo menos 

amenizar os problemas. 

 

Quadro 1: Opções de medicamentos que podem ser utilizados no tratamento das diferentes doenças. 

Doença Medicação Posologia Referência 

Criptosporidiose 
Azitromicina 10mg/kg, q 24 horas, por 21 dias Bresciani et al. 

(2015b); João (2015) 

 

Tilosina 10-15mg/kg, q 12 horas, por 21 dias  
 

Isosporose 

Sulfadiazina + 

Trimetoprim 

15-30mg/kg, q 24 ou 12 horas, de 5 

a 10 dias 

Bresciani et al. 

(2015a); João (2015) 

 

 

Sulfadimetoxina 
50-60mg/kg, q 24 horas, de 5 a 10 

dias 

 

 

Sulfonamida 
15-30mg/kg, q 24 ou 12 horas, 

enquanto durarem os sintomas 

  

 

 

Toxoplasmose 

Clindamicina 12,5mg/kg, q 12 horas, por 28 dias 
Nelson e Couto 

(2015); Vidotto et al. 

(2015); Del Barrio 

(2016) 

 
 

Sulfonamida + 

Trimetoprim 
15mg/kg, q 12 horas, por 28 dias 

 

 

Giardíase 

Fembendazol 50mg/kg, q 24 horas, por 3 dias 
Bowman (2010); 

João (2015); Souza 

(2015) 

 
 

Metronidazol 25mg/kg, q 12 horas, por 5 dias  
 

Furazolidona 4mg/kg a cada 12 horas por 5 dias  
 

Tricomoníase Ronidazol 30mg/kg, q 24 horas, por 14 dias 

Bowman (2010); Yao 

e Köster (2015); 

Taylor et al. (2017) 

 

 
Legenda: q = a cada. 
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É indicado sempre acompanhar o 

tratamento com hemogramas, com a 

finalidade de identificar possíveis alterações 

na série vermelha precocemente. Caso o 

veterinário opte por utilizar a Sulfonamida, há 

necessidade de suplementar Ácido Folínico 

(5mg/gato, uma vez ao dia) durante todo o 

tratamento. Também poderão ser utilizados a 

Pirimetamina ou a Azitromicina no tratamento 

da toxoplasmose, porém com maior cautela 

devido à sua toxicidade (NELSON; COUTO, 

2015; VIDOTTO et al., 2015; DEL BARRIO, 

2016). 

Em relação ao tratamento da 

tricomoníase com ronidazol, é necessário 

acompanhar o animal durante esse período, 

pois essa medicação pode levar à 

neurotoxicidade (BOWMAN, 2010; YAO; 

KÖSTER, 2015; TAYLOR et al., 2017). 

Para evitar que os felinos sejam 

parasitados, algumas atitudes são necessárias, 

como por exemplo, isolar e tratar os animais 

que estiverem infectados, além de manter a 

caixa de areia sempre limpa, evitar que o 

felino tenha acesso à rua, dar preferência para 

a alimentação industrializada (como ração e 

sachês) ou alimento natural bem cozido, trocar 

a água com frequência, fazer a limpeza 

constante de comedouros e bebedouros, fazer 

controle de pragas no ambiente, dentre outras 

(DEL BARRIO, 2016; MENEZES, 2017). 

Para evitar a transmissão ao ser 

humano, principalmente pessoas em situação 

de imunodeficiência, deve-se fazer a limpeza 

diária do ambiente, manter o hábito de lavar 

sempre as mãos. Ter cuidado com os 

alimentos, água, jardinagem, entre outros, 

também são maneiras de se manter saudável 

(NELSON; COUTO, 2015; DEL BARRIO, 

2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante do exposto, conclui-se que é de 

extrema importância considerar a origem 

protozoária das diarreias como diagnóstico 

diferencial, bem como, realizar o exame 

coproparasitológico antes de iniciar um 

tratamento, assim, o diagnóstico será mais 

preciso, o tratamento e controle eficazes, a 

probabilidade de transmissão entre animais e 

humanos e ocorrência de resistência a 

medicamentos será menor. 
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