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APRESENTAÇÃO

A coleção “Ações de Saúde e Geração de Conhecimento nas Ciências Médicas” 
é uma obra que tem como foco principal a discussão científica por intermédio de 
trabalhos diversos que trazem implicações práticas, alicerçadas teoricamente. 

A intenção desta obra é apresentar a pluralidade de saberes e práticas por 
meio de estudos desenvolvidos em diversas instituições de ensino e de pesquisa 
do país. O e-book reúne pesquisas, relatos de casos e revisões que transitam nas 
várias especialidades e na multidisciplinaridade, constituindo-se em uma importante 
contribuição no processo de produção de conhecimento. 

A coletânea está organizada em três volumes com temas diversos. O volume 1 
contém 25 capítulos que representam ações de saúde por meio de relatos de caso 
e relatos de experiência vivenciados por universitários, docentes e profissionais 
de saúde, além de práticas de pesquisa acerca de estratégias ou ferramentas que 
envolvem o escopo do livro. 

O volume 2 contém 27 capítulos que tratam de pesquisas que utilizaram como 
fonte vários dados obtidos no Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (DATASUS), em sua maioria, além de dados de instituições de saúde e de 
ensino e estudos experimentais. O volume 3 contém 21 capítulos e é constituído por 
trabalhos de revisão de literatura.

Deste modo, esta obra apresenta uma teoria bem fundamentada nos resultados 
práticos obtidos pelos diversos autores, bem como seus registros de desafios e 
inquietações, de forma a contribuir para a construção e gestão do conhecimento. Que 
estes estudos também auxiliem as tomadas de decisão baseadas em evidências e 
na ampliação e fortalecimento de ações de saúde já em curso. 

Uma ótima leitura a todos!

Marileila Marques Toledo
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RESUMO: INTRODUÇÃO: A malária é conhecida por ser uma enfermidade infecciosa 
mortal, causada por parasitas do Plasmodiumspp. que acomete na faixa de 435.000 
vidas anualmente, especialmente entre crianças. O presente trabalho teve como objetivo 
descrever os principais pontos da malária cerebral, do diagnóstico até o tratamento. 
METODOLOGIA: A realização das buscas consistiu entre Janeiro a Fevereiro de 
2020, utilizou-se as bases de dados Scielo, Science Direct e PubMed com o recorte 
temporal de 2015 a 2020, onde ocorreu uma seleção criteriosa no que diz respeito a 
obras utilizadas para o desenvolvimento desta revisão. Com os descritores utilizados 
de modo associado e isolados foram “Malária cerebral”, “Diagnóstico” e “Tratamento”, 
em inglês e português, indexadas no DECs (Descritores em Ciências da Saúde). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentro dessas buscas foram encontrados 255 artigos, 
porém, após a exclusão de achados duplicados e incompletos, restringiram-se a 25 
obras, desses, foram lidos individualmente por três pesquisadores, na presença de 
discordâncias entre estes, um quarto pesquisador era consultado para opinar quanto 
à inclusão ou não do artigo. Ao final das análises, 8 artigos foram incluídos na revisão, 
onde possuíam os descritores inclusos no tema e/ou resumo e foram incluídos porque 
melhor se enquadraram no objetivo proposto. CONCLUSÃO: Assim, o CM é uma das 
doenças cerebrais letais mais prevalentes e para a qual não temos terapia eficaz. 
O CM é, em parte, uma doença imunomediada e, para entender completamente o 
CM, é essencial apreciar a complexa relação entre o parasita da malária e o sistema 
imunológico humano.
PALAVRAS-CHAVE: “Malária cerebral”, “Diagnóstico” e “Tratamento”

CEREBRAL MALARIA: FROM DIAGNOSIS TO TREATMENT

ABSTRACT: INTRODUCTION: Malaria is known to be a deadly infectious disease 
caused by parasites of Plasmodiumspp. that affects the range of 435,000 lives each year, 
especially among children. The objective of this study was to describe the main points 
of the cerebral malaria, from diagnosis to treatment. METHODS: The achievement of 
the searches consisted between January and February 2020, we used the databases 
Scielo, PubMed and Science Direct with the temporal clipping from 2015 to 2020, where 
there was a careful selection in respect to works used for the development of this 
review. With the descriptors used so associated and isolates were “cerebral malaria”, 
“finding” and “treatment”, in english and portuguese, indexed in DECs (Descriptors in 
Health Sciences). RESULTS AND DISCUSSION: Within these searches were found 
255 articles, however, after the exclusion of duplicate findings and incomplete, restricted 
to 25 works, these were read individually by three researchers, in the presence of 
disagreements between them, a researcher was consulted for an opinion regarding 
the inclusion or not of the article. At the end of the analyzes, 8 articles were included in 
the review, where they had the descriptors included in the theme and/or summary and 
were included because they best fit the proposed objective. CONCLUSION: Thus, the 
CM is one of the most prevalent lethal brain diseases and for which we are not effective 
therapy. The CM is, in part, an immune-mediated disease, and to fully understand 
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the CM, it is essential to appreciate the complex relationship between the parasite of 
malaria and the human immune system.
KEYWORDS: “cerebral malaria”, “finding” and “treatment”

1 |  INTRODUÇÃO

A malária é conhecida por ser uma enfermidade infecciosa mortal, causada por 
parasitas do Plasmodiumspp. que acomete na faixa de 435.000 vidas anualmente, 
especialmente entre crianças. Na maior parte das crianças, a malária é de quadro 
febril que se resolve com o tempo, porém em 1% dos casos, por razões que não 
entendemos, a malária progride para um quadro grave e com risco de vida. A malária 
cerebral (CM) é a forma mais comum de malária grave, sendo responsável pela 
grande maioria das mortes infantis por malária, apesar da quimioterapia antiparasitária 
altamente eficaz (RIGGLE; MILLER; PIERCE, 2020).

No geral os sintomas clínicos encontrado na malária são observados de 10 
a 15 dias após a picada do vetor, apresentando febre alta, calafrios, náuseas e/
ou vômitos, dores de cabeça, musculares e abdominais. A malária pode se tornar 
complicada em alguns casos, mais normalmente nas infecções por P. falciparum, 
em que pode haver o estabelecimento de anemia grave, disfunções do fígado e 
pulmões, alterações metabólicas, e malária cerebral associada a comprometimento 
neurológico (SILVA, 2017).

A CM apresenta-se com consciência e coma prejudicadas em crianças e adultos, 
enquanto outras características clínicas diferem. Além dos atributos encefalopatia 
difusa, as anormalidades retinianas são frequentes em crianças e menos comuns 
em adultos com CM. Por outro lado, a CM em adultos é acompanhada por distúrbio 
de múltiplos órgãos, além da insuficiência renal e edema pulmonar, que são menos 
constantemente relatados em crianças que sofrem de CM (DUNST; KAMENA; 
MATUSCHEWSKI, 2017).

O presente trabalho teve como objetivo descrever os principais pontos da 
malária cerebral, do diagnóstico até o tratamento.

2 |  METODOLOGIA

O presente estudo tratara-se de uma pesquisa exploratória do tipo revisão de 
literatura. A pesquisa exploratória visa a proporcionar ao pesquisador uma maior 
familiaridade com o problema em estudo. Este tipo de pesquisa tem como meta 
tornar um problema complexo mais explícito ou mesmo construir hipóteses mais 
adequadas.

A realização das buscas consistiu entre Janeiro a Fevereiro de 2020, utilizou-
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se as bases de dados Scielo, Science Direct e PubMed com o recorte temporal 
de 2015 a 2020, onde ocorreu uma seleção criteriosa no que diz respeito a obras 
utilizadas para o desenvolvimento desta revisão. Com os descritores utilizados de 
modo associado e isolados foram “malária cerebral”, “Diagnóstico” e “Tratamento”, 
em inglês e português, indexadas no DECs (Descritores em Ciências da Saúde).

Os critérios de exclusão foram trabalhos científicos com apenas resumos 
disponíveis, publicações duplicadas, outras metodologias frágeis como artigos de 
reflexivo, editoriais, comentários e cartas ao editor e artigos incompletos, que não se 
enquadrem dentro da proposta oferecida pelo tema e/ou fora do recorte temporal, 
além da utilização de teses e dissertações.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentro dessas buscas foram encontrados 255 artigos, porém, após a exclusão 
de achados duplicados e incompletos, restringiram-se a 25 obras, desses, foram 
lidos individualmente por três pesquisadores, na presença de discordâncias entre 
estes, um quarto pesquisador era consultado para opinar quanto à inclusão ou não 
do artigo. Ao final das análises, 8 artigos foram incluídos na revisão, onde possuíam 
os descritores inclusos no tema e/ou resumo e foram incluídos porque melhor se 
enquadraram no objetivo proposto.

A malária é uma doença parasitária de caráter endêmico, os seus agentes 
etiológicos são protozoários do gênero Plasmodium, transmitida pelo mosquito fêmea 
(hematófaga) infectado pertencente ao gênero Anopheles. Existem cinco espécies 
de Plasmodium aptos de infectar os seres humanos, sendo eles os Plasmodium 
falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale e 
Plasmodium knowlesi. Porém o único que pode conceber o quadro de malária mais 
severo é o P. falciparum, no geral as demais espécies estão relacionadas a evolução 
da forma mais grave da doença (TORRES, 2018).

A malária é uma doença normalmente encontrada em países pobres e clima 
tropical. As condições climáticas das áreas de risco são propícias a progressão dos 
vetores, possuindo condições ideais de temperatura e umidade. Algumas espécies 
de Anopheles têm tropismo por se nutrir de humanos, sendo chamadas espécies 
antropofílicas, o que favorece a transmissão da malária em humanos (SILVA, 2017).

O elevado fluxo migratório, de pessoas, da Região Amazônica para outros 
estados, tem levado, ao aparecimento de surtos de malária nos últimos anos, nos 
estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de janeiro, Ceará, Minas 
Gerais e Bahia. Nessas regiões extra-amazônicas cerca de 55% dos casos são 
originários dos estados vinculado à Amazônia e cerca de 9% dos casos relacionado 
a países vizinhos da América do Sul e a África (MIOTO; GALHARDI; AMARANTE, 
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2016).
A malária cerebral (MC) é considerada uma das principais causas de 

mortalidade associada à malária. A condição é um agravamento da infecção por 
Plasmodium falciparum, caracterizada por encefalopatia complexa e potencialmente 
reversível que resulta no coma e ocorre com ou sem sinais de comprometimento em 
outros órgãos. Porém, apesar da terapia antipalúdica ser vantajosa, os indivíduos 
que sobrevivem a MC podem desenvolver ao longo do tempo o quadro de déficits 
neurocognitivos (FREIBERGER, 2018).

Segundo Reis; Estato; Faria Neto (2020), a malária cerebral é a forma mais 
grave de malária. Pois atinge normalmente crianças e tem uma alta mortalidade em 
adultos. Durante a doença pode-se observar obstrução microvascular resultante da 
citoaderência de glóbulos vermelhos parasitados, plaquetas e leucócitos, disfunção 
da barreira hematoencefálica, neuroinflamação e dano oxidativo. A MC não é apenas 
altamente letal, pois pode causar sequelas a longo prazo, como comprometimento 
cognitivo. É fundamental uma compreensão adicional da neuropatogênese da malária 
cerebral para desenvolver novas terapias adjuvantes para melhorar os resultados 
dos pacientes.

A fisiopatologia da malária cerebral pode ser evidenciada com base em duas 
teses: a adesão de eritrócitos parasitados nos microvasos do cérebro (citoaderência) 
seguido de obstrução e hipóxia local, e a expressão de uma resposta inflamatória 
exacerbada mediada por citocinas e células efetoras associadas à presença do 
parasita (SILVA, 2017).

O ciclo de vida dos plasmódios pode ser apresentado em duas fases: no 
homem a fase assexuada e no hospedeiro fase sexuada. O ciclo no homem começa 
no momento que ocorre o inoculo do parasita na corrente sanguínea pela picada 
da fêmea do mosquito Anopheles, em forma de esporozoíto. Os esporozoítos na 
corrente sanguínea transitam para o fígado (hepatócitos) e infectam os hepatócitos 
(fase assexuada pré-eritrocítica), onde mutiplicam-se por cerca de 2 a 10 dias, dando 
origem a diversos merozoítos (Figura 1). Logo após, os hepatócitos se rompem e 
os merozoítos são liberados e devolvidos para corrente sanguínea invadindo os 
eritrócitos (Souza, 2018).
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Figura 1. Ciclo do Plasmodium sp. no hospedeiro, homem e mosquito. (A) Infecção do Homem; 
(B) Fase Pré- Eritrocítica; (C) Fase Eritrocítica e (D) Infecção do mosquito

(Souza, 2018).

Seydel et al. (2015), realizou uma pesquisa onde verificou que das 348 
crianças diagnosticadas com CM, 168 preencheram os critérios de inclusão, onde 
foram submetidas a todas as investigações e foram incluídas na análise. Um total de 
25 crianças (15%) morreu, 21 das quais (84%) apresentaram evidência de inchaço 
cerebral grave na RM na admissão. Por outro lado, evidências de inchaço cerebral 
grave foram observadas na RM em 39 dos 143 sobreviventes (27%). Ressonância 
magnética em série mostrou evidências de diminuição do volume cerebral nos 
sobreviventes que tiveram inchaço cerebral inicialmente.

Embora tenha sido relatado que o tratamento anti-malária usando artesunato 
melhore o resultado da CM em crianças e adultos, a taxa de letalidade de casos de 
CM pediátrica é de aproximadamente 20% e sustentada comprometimento cognitivo 
e/ou neurológico pode ocorrer. Consequentemente, estratégias de tratamento, 
que não apenas visam o parasita, mas também outros mecanismos subjacentes à 
patogênese da CM, precisam ser desenvolvidas. Como a patogênese da CM ainda 
é incompleta, investigações adicionais são uma importante prioridade da pesquisa 
médica, especialmente no contexto de terapias adjuvantes. Como a acumulação de 
evidências indica que um desequilíbrio nas respostas imunes pró e anti-inflamatórias 
contribui parcialmente para a patogênese da CM, essas abordagens terapêuticas 
podem ter como alvo citocinas e quimiocinas associadas à gravidade da CM (DUNST; 
KAMENA; MATUSCHEWSKI, 2017).
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4 |  CONCLUSÃO

O agente causador da malária apresenta um ciclo de vida complexo dividido 
entre o inseto vetor e o hospedeiro humano, onde ele infecta tanto células do fígado 
quanto do sangue, o que dificulta bastante a ação de fármacos. Estas características 
de grande variabilidade em mutabilidade têm impedido o desenvolvimento de vacinas 
eficientes contra a malária.

Assim, o CM é uma das doenças cerebrais letais mais prevalentes e para a 
qual não temos terapia eficaz. O CM é, em parte, uma doença imunomediada e, 
para entender completamente o CM, é essencial apreciar a complexa relação entre 
o parasita da malária e o sistema imunológico humano.
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