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APRESENTAÇÃO

A dinâmica da saúde pública, na atualidade, ganha destaque pelas novas demandas 
oriundas de inúmeros e complexos contextos sociais. É importante, nesta situação, 
reconfigurar parâmetros frente ao desenvolvimento de tecnologias, comunicação e 
competição internacional, em um cenário na aceleração de informações. 

Todavia, a importância da saúde publica, na dinâmica do cotidiano, se da pela 
casualidade em que a problemática do adoecimento já passou a ser considerado “o novo 
normal” através das representações sociais, reconfigurada pelo sistema atual. Destaca-
se, neste processo, a influência de um sistema de crenças e valores. Por conseguinte, tal 
percepção social passa a ser problemática, pois substitui a ideia de saúde por doença, 
modificando, também, hábitos e comportamentos, possibilitando novas demandas 
biopsicossociais frente ao cenário multiprofissional de saúde. 

Neste aspecto, destaca-se a Neurologia, uma especialidade da Medicina que estuda 
as doenças estruturais do Sistema Nervoso Central e do Sistema Nervoso Periférico, 
na complexidade anatômica e funcional, por meio das alterações psíquicas; alterações 
motoras; alterações da sensibilidade; alterações da função dos nervos do crânio e da face; 
manifestações endócrinas por comprometimento do hipotálamo ou hipófise; alterações 
dependentes da função do sistema nervoso autônomo; manifestações devidas ao aumento 
da pressão intracraniana; crises epilépticas, com ou sem convulsões motoras, com ou 
sem alterações da consciência; e manifestações de comprometimento das meninges, 
principalmente rigidez de nuca; dentre outras.

Neste sentido, a obra “Avanços na neurologia e na sua prática clínica 3” aborda temas 
relacionados a infecções virais e bacterianas que afetam o sistema nervoso, doenças 
neurodegenerativas, doenças motoras, doenças sexualmente transmissíveis de impacto 
neural, e atuação do profissional de medicina.

Os tipos de estudos explorados nesta obra foram: revisão narrativa, relato do caso, 
revisão integrativa de literatura, estudo epidemiológico transversal, revisão de literatura, 
revisão de literatura sistematizada, pesquisa bibliométrica, estudo transversal, pesquisa 
etnográfica, relato de experiência e estudo reflexivo.

Neste âmbito, a obra “Avanços na neurologia e na sua prática clínica 3” explora a 
diversidade e construção teórica e científica no segmento da Medicina, através de estudos 
realizados em diferentes instituições e organizações de ensino superior no contexto 
nacional.

É de extrema importância a exploração, divulgação, configuração e reconfiguração 
do conhecimento através da produção científica, sendo este, de fato, um ciclo continuo. 
Tais características fundamentam o desenvolvimento social e possibilitam o bem-estar e 
qualidade de vida da população. 

Para tanto, a Atena Editora possui uma plataforma consolidada e confiável, sendo 
referência nacional e internacional. Ressalta-se, também, seu fator de impacto no meio 
científico para que estes pesquisadores explorem e divulguem suas pesquisas. 

Tallys Newton Fernandes de Mato
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RESUMO: Relato de caso de um paciente com 
neurite óptica como complicação da infecção 
pelo vírus Chikungunya. Os dados contidos 
neste trabalho foram obtidos por meio de 
revisão do prontuário, entrevista com o paciente, 
registro fotográfico de exame de imagem e 
revisão de literatura. O caso reportado e as 
publicações discutidas mostram a necessidade 
de considerar as arboviroses no manejo do 
paciente com neurite óptica, de modo a otimizar 
o tratamento e possibilitar melhor prognóstico 
visual.
PALAVRAS-CHAVE: Neurite óptica, 
Chikungunya, arboviroses.

OPTICAL NEURITIS SECONDARY TO 

CHIKUNGUNYA INFECTION: CASE REPORT

ABSTRACT: Case report of a patient with 
optic neuritis as a complication of infection 
by Chikungunya virus. Data contained in this 
work were obtained by charge review, patient 
interview, photographic record of imaging exam 
and literature review. The reported case and 
the discussed publications show the need to 
investigate arboviruses in patients with optic 
neuritis, in order to optimize treatment and 
enable a better optical prognosis.
KEYWORDS: Optic Neuritis, Chikungunya, 
arboviruses.
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1 |  INTRODUÇÃO

A febre chikungunya é uma doença causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV), um 
alphavirus da família Togaviridae, transmitido por meio dos mosquitos Aedes aegypti e 
Aedes albopictus, espécies também responsáveis pela transmissão de outras arboviroses 
(BRASIL, 2017). De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN), entre 29 de dezembro de 2019 e 2 de maio de 2020, 25.535 casos 
prováveis de chikungunya foram notificados no Brasil, com maior taxa de incidência nas 
regiões Nordeste e Sudeste (BRASIL, 2020).

A infecção pelo vírus Chikungunya se apresenta por meio de sintomas sistêmicos 
como febre, mialgia, cefaleia, astenia, náusea, vômitos, rash cutâneo e artrite grave, que 
pode persistir por anos após o desenvolvimento da infecção (BRASIL, 2017; MARQUES 
et al., 2017a). De forma frequente, a doença apresenta acometimento ocular, sendo a 
neurite óptica um possível padrão de lesão, com diferentes formas clínicas, incluindo 
papilite, neurite retrobulbar e neurorretinite, caracterizados por déficit visual rapidamente 
instalado (MAHENDRADAS; AVADHANI; SHETTY, 2013; MERLE et al., 2018).

Neurite óptica é uma neuropatia inflamatória, associada a processos desmielinizantes, 
que ocorre predominantemente em mulheres jovens. É classificada de acordo com as 
estruturas acometidas pelo processo inflamatório em neurite anterior e posterior, sendo 
que a anterior (ou papilite) apresenta inflamação de disco óptico, sendo visualizado 
edema peripapilar na fundoscopia. Já o acometimento posterior (ou retrobulbar), é menos 
relacionado a edema de disco e é visualizado por exames de neuroimagem, apresentando 
inflamação em qualquer porção até o quiasma óptico. Do mesmo modo, outras 
classificações podem ser empregadas, como a perineurite e a neurorretinite, sendo estas 
duas últimas mais relacionadas a causas infecciosas e inflamatórias (HOORBAKHT, 2012; 
KHAIRALLAH et al., 2015; PRASAD; VOLPE; BALCER, 2010). Essa afecção manifesta-
se com perda visual aguda, dor retro orbital, alteração de campo visual, discromatopsia, 
escotomas e defeito pupilar aferente relativo, caso haja lesão unilateral da via aferente 
(PÉREZ-BARTOLOMÉ et al., 2015; HOORBAKHT, 2012).

Ademais, o acometimento ocular pode ser concomitante a febre ou se apresentar 
semanas ou meses após a infecção, e pode estar relacionado a um mecanismo viral 
direto ou ao desencadeamento de respostas de hipersensibilidade que promovem lesões 
nas células nervosas e acometimento axonal com degeneração de mielina, diretamente 
relacionado ao déficit visual (DE ANDRADE et al.,2017; HOORBAKHT, 2012; KHAIRALLAH 
et al., 2015; MAHENDRADAS; AVADHANI; SHETTY, 2013).

Não existe tratamento antiviral especifico para essa doença. Dessa forma, a 
terapêutica estabelecida é com o uso de sintomáticos, principalmente antitérmicos e 
anti-inflamatórios. Os casos que desenvolvem neurite óptica devem ser submetidos a 
corticoterapia intravenosa, visando acelerar o processo de recuperação visual (GIACOMIN 
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et al., 2018; MARQUES et al., 2017b; MAHENDRADAS; AVADHANI; SHETTY, 2013). 
Associado aos corticoides, a terapia com imunomoduladores tem se mostrado eficaz 
(PRASAD; VOLPE; BALCER, 2010).

2 |  MÉTODOS

Os dados contidos neste trabalho foram obtidos por meio de revisão do prontuário, 
entrevista com o paciente, registro fotográfico de exame de imagem e revisão de literatura.

3 |  RELATO DO CASO: 

Paciente do sexo feminino, 43 anos, artesã, natural de Belém, veio à consulta 
queixando-se de cefaleia, dor ocular intensa e baixa de acuidade visual bilateral há 
7 dias. Referiu que o quadro iniciou com febre alta, seguida de poliartralgia simétrica 
incapacitante e erupção maculopapular difusa. Ao exame inicial, apresentava acuidade 
visual (AV) de vultos em ambos os olhos (AO), biomicroscopia de segmento anterior 
evidenciou hiperemia conjuntival leve, precipitados ceráticos finos, reação em câmara 
anterior +2/+4, despigmentação difusa de íris, midríase e sinéquia posterior em AO. 
Tonometria de aplanação olho direito (OD) 28mmHg e olho esquerdo (OE) 32mmHg. 
Fundoscopia de OD com discreto apagamento das margens discais e OE com edema 
de disco óptico. Visão de cores alterada. Ressonância magnética cranioencefálica sem 
alterações. Dentre as sorologias solicitadas, foi observado positividade para anticorpos 
anti-Chikungunya IgM e negatividade para as demais, assim como Fator Reumatoide 
negativo. Foi prescrito prednisona, entretanto a paciente suspendeu após 7 dias devido 
a picos hipertensivos, sendo administrado dose menor por mais 20 dias. Em seguida, 
foi prescrito acetazolamida, slow-k e colírios de prednisolona 1%, latanoprosta, maleato 
de timolol e tropicamida 1%. Após um mês de tratamento, paciente apresentou melhora 
do quadro álgico articular, da dor ocular e da visão, evidenciando AV em OD 20/80 e OE 
20/20 com correção. Evoluiu com desaparecimento dos precipitados ceráticos, melhora 
da pressão intraocular e fundoscopia dentro da normalidade. Porém sinéquias persistem, 
sendo encaminhada para iridectomia a laser.

4 |  DISCUSSÃO: 

A neurite óptica tem participação expressiva nas causas de perda de visão aguda em 
pacientes com sorologia positiva para febre chikungunya, o que torna essa associação 
foco crescente de debate na literatura. (KAHLOUN ET AL., 2015) Muitos pacientes 
acometidos pelo vírus em questão apresentam fotofobia e dor retro orbital, e, apesar de a 
maioria evoluir com inflamação autolimitada da retina, complicações ópticas associadas 
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a acometimento sistêmico são frequentes. (MAHENDRADAS; AVADHANI; SHETTY, 
2013) Evidências crescentes mostram a necessidade de pensar nessa arbovirose como 
diagnóstico diferencial quando em confronto com um quadro de neuropatia óptica aguda 
que não esteja de acordo com os critérios clínicos usuais. (MOHITE; AGIUS-FERNANDEZ, 
2015) 

Os múltiplos sintomas decorrentes dessa complicação incluem, principalmente, 
acometimento do nervo óptico, uveíte granulomatosa e não granulomatosa, neurite 
retrobulbar e retinite, além de eventual episclerite, conjuntivite e ceratite. (LALITHA 
ET AL.,2007) A diversidade de manifestações culmina em um tempo de recuperação 
fragmentado, variando não somente de acordo com a resposta do paciente como em 
relação ao sintoma apresentado e a sua intensidade. Um estudo de caso realizado no 
nordeste brasileiro retratou uma evolução em que, no primeiro mês de seguimento, houve 
regressão do quadro álgico, e, dois meses depois, a remissão total do edema de disco 
óptico. (GIACOMIN ET AL., 2018)

Em relação ao tratamento de escolha na neurite óptica associada a febre chikungunya, 
os corticosteroides são os mais utilizados, apesar do baixo nível de evidência. Similarmente 
ao caso aqui relatado, um estudo realizado no sul da Índia, região acometida por surto 
recente da arbovirose, analisou 14 pacientes, dos quais 10 apresentaram melhora parcial 
ou completa após administração de corticosteroides por via parenteral, enquanto os outros 
precisaram somar terapias para alcançar um desfecho positivo. (MITTAL ET AL., 2007) Por 
outro lado, um estudo realizado na mesma região acompanhou 26 pacientes em relação 
à melhora da acurácia visual após tratamento clínico: 11 relataram melhora, em 12 não 
observou-se mudança e 3 evoluíram com piora do quadro, mesmo após administração 
dos corticosteroides. (LALITHA ET AL.,2007) 

Manifestações diversas da neurite óptica por febre chikungunya incluem o 
acometimento de outros pares de nervos cranianos. Um relato de caso de uma paciente 
com queixa de perda do campo visual inferior direito e diminuição da intensidade da 
voz indicou, após uma série de exames, acometimento do 5º, 9º e 10º pares cranianos. 
(MOHITE; AGIUS-FERNANDEZ, 2015) A fisiopatologia da relação entre infecção pelo 
vírus Chikungunya e dano neuronal ainda permanece incerta, apesar de haver indicações 
de envolvimento ocular direto em alguns casos. Isso é corroborado pela associação entre 
sinais de acometimento sistêmico e neurais, e pelos relatos existentes de paralisia facial, 
perda auditiva neurossensorial aguda e oftalmoplegia externa em pacientes com sorologia 
positiva para a arbovirose. (MURTHY, 2009) 
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5 |  CONCLUSÕES

Observa-se a necessidade de anamnese detalhada, sorologias e exames de imagem, 
e de considerar as arboviroses no manejo do paciente com neurite óptica, de modo a 
otimizar o tratamento e possibilitar melhor prognóstico visual.
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