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APRESENTAÇÃO

A qualidade de vida é um fator associado diretamente à saúde, consideramos que 
quando existe em determinado ambiente fatores que promovem a qualidade de vida de uma 
população consequentemente observamos diminuição da existência de doenças. Assim, já 
é muito bem caracterizado que, não somente os fatores considerados “médicos” podem 
alterar de forma determinante a saúde dos indivíduos, mas outros fatores associados ao 
contexto social, cultural e econômico também precisam ser levados em consideração ao se 
estabelecer a presença de uma determinada doença na comunidade. 

A tríade hospedeiro, ambiente e saúde precisa estar muito bem caracterizada, haja 
vista que a diminuição de saúde pode ser causada por fatores biológicos, mas também 
“não-biológicos” afetando o ambiente e consequentemente o hospedeiro, assim, a interação 
entre agentes infecciosos e receptores vai além da biologia. Deste modo o avanço dos 
progressos científicos e tecnológicos é fundamental pois coopera no sentido de maior 
entendimento dos agentes causadores de enfermidades, mas também precisa estar aliado 
à compreensão de fatores sociais e econômicos, como educação, renda e hierarquia. Fato 
este que, no atual momento em que vivemos, pode ser nitidamente observado e avaliado 
no contexto da pandemia causada pelo novo Coronavírus.

A obra “Medicina Progresso Científico, Tecnológico, Econômico e Social do País 
– Volume 3” trás ao leitor mais um trabalho dedicado ao valor dos estudos científicos e 
sua influência na resolução das diversas problemáticas relacionadas à saúde. É fato que 
a evolução do conhecimento sempre está relacionada com o avanço das tecnologias 
de pesquisa e novas plataformas de bases de dados acadêmicos, e aqui objetivamos 
influenciar no aumento do conhecimento e da importância de uma comunicação sólida com 
dados relevantes na área médica. 

Portanto, temos o prazer de oferecer ao leitor, em quatro volumes, um conteúdo 
fundamentado e alinhado com a evolução no contexto da saúde que exige cada vez mais 
dos profissionais da área médica. Salientamos mais uma vez que a divulgação científica 
é fundamental essa evolução, por isso novamente parabenizamos a Atena Editora por 
oferecer uma plataforma consolidada e confiável para que pesquisadores, docentes e 
acadêmicos divulguem seus resultados. 

Desejo a todos uma ótima leitura!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: A medicina personalizada tem 
grande relevância no prognóstico, diagnóstico e 
tratamento através da análise e sequenciamento 
genômico. Embora essa área da saúde seja 
potencialmente importante e relacionada 
com outros ramos, o custo-benefício torna-se 
precário devido aos altos investimentos. Além 
disso, o sucesso da evolução de diagnósticos e 
tratamentos depende da pesquisa translacional 
e a atuação das especificidades terapêuticas 
para uma melhora da sobrevida do paciente, 
garantindo os aperfeiçoamentos necessários 
para uma evolução na promoção de saúde. Esse 
estudo abordou como a medicina personalizada 
e translacional ajudam na evolução de uma 
medicina tecnológica de base, incluindo o 
diagnóstico diferencial e a importância das 
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especificidades terapêuticas no mundo contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVE: Medicina personalizada, pesquisa translacional, diagnóstico diferencial, 
especificidade terapêutica.

PERSONALIZED MEDICINE AND TRANSLATIONAL RESEARCH: 
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC SPECIFICITY

ABSTRACT: Personalized medicine has great relevance in prognosis, diagnosis and treatment 
through genomic analysis and sequencing. Although this area of health is potentially important 
and related to other branches such as preventive, predictive humanized and regenerative 
medicine, the cost-benefit becomes precarious due to the high investments. Moreover, the 
success of the evolution of diagnoses and treatments depends on translational research. The 
performance of the therapeutic specificities for an improvement in patient survival also act 
in the perspective of a personalized and translational medicine in which they can guarantee 
the necessary improvements for an evolution in health promotion. This study approached 
how personalized and translational medicine help in the evolution of a basic technological 
medicine, including the differential diagnosis and the importance of therapeutic specificities in 
the contemporary world.
KEYWORDS: Personalized medicine, translational research, differential diagnosis, 
therapeutic specificity.

MEDICINA PERSONALIZADA
A medicina personalizada é um campo que permite o prognóstico, diagnóstico 

e tratamento específico pela análise gênica de cada indivíduo, através de uma triagem 
seletiva, a qual possibilita encontrar suscetibilidade para instalações de futuras doenças 
ou estimular o seu tratamento frente ao agente nocivo (GROSSMAN et al., 2020). 
Sendo assim, essa tecnologia permite uma terapêutica com maior eficácia através da 
farmacogenômica, ou seja, da interação de genes diante os efeitos causados pela droga 
(GOODMAN e BRETT, 2021). Desse modo, através de dados promovidos do mapeamento 
genético de cada indivíduo, é possível estabelecer medicamentos em base de marcadores 
genéticos individualizados e centrados no paciente, orientando a escolha de tratamentos 
mais benéficos e com menos reações adversas ao medicamento (ABETTAN e WELIE, 
2020).

Ademais, a medicina personalizada tem como um de seus focos alterar a abordagem 
médica praticada com base nos sintomas para as abordagens baseadas em genomas. Com 
isso, as informações colhidas a partir da estratificação gênica possibilitam a identificação de 
futuros causadores de danos a células presentes no corpo humano. Além disso, há novas 
formas de medicamentos com os próprios genes e proteínas de uma pessoa, evitando que 
ocorra a instalação de patologias (GROSSMAN et al., 2020; ABETTAN e WELIE, 2020).

Embora os custos e implicâncias clínicas seamm substanciais, o desenvolvimento 
da tecnologia de sequenciamento genômico permite o uso das informações genômicas 
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para embasar a tomada de decisão clínica em todos os sistemas de saúde e não apenas 
em determinados indivíduos, usado, por exemplo, para a detecção e tratamento do câncer, 
na gestão de pacientes internados, no cuidado de recém-nascidos e adultos e em testes 
pré e perinatais (GROSSMAN et al., 2020; ABUL-HUSN e KENNY, 2019). 

O desenvolvimento da medicina personalizada, no contexto atual de saúde, depende 
de recursos econômicos, sistemas políticos, apoio governamental e organização de saúde, 
o que varia entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos. Devido a diversidade 
étnica presente nos países em desenvolvimento, a prática da medicina personalizada 
nesses países apresenta grande vantagem para explicar as variações étnicas na resposta 
a medicamentos com base na farmacogenética, já que os dados atuais ainda não explicam 
de forma abrangente essa variação da resposta ao medicamento nas populações humanas. 
Além disso, a medicina personalizada pode revelar-se mais econômica do que a medicina 
convencional (JAIN, 2021). 

A partir da necessidade crescente de estratégias regionais de medicina personalizada 
na América Latina, aspectos de pesquisas básicas têm sido amplamente estudados a fim 
de promover melhor qualidade da saúde à população e estabelecer mecanismos eficientes 
de prevenção às doenças, como o papel funcional dos genes e as interações emocionais na 
saúde geral e nutrição (PANDURO e ROMAN, 2020). Panduro e Roman (2020), por exemplo, 
analisaram, nos últimos 25 anos, a epidemiologia molecular de genes de metabolização de 
carboidratos e lipídios, os quais estão envolvidos no processo de doenças metabólicas da 
obesidade, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares e hepáticas. Dessa forma, 
com a nova doença coronavírus-19 (COVID-19), novas estratégias diferenciais surgirão 
com base no comportamento epidemiológico do vírus impulsionado pelas características 
genéticas da síndrome respiratória e pela população hospedeira (PANDURO e ROMAN, 
2020).

Apesar desses países investirem nessa nova tecnologia, a medicina personalizada 
requer investimentos, e é preciso uma rede de especialistas médicos multidisciplinares 
e pesquisadores para identificar as características de cada região, além de ser uma 
engenharia de alto custo. Nesse sentido, os países se comprometeram a aumentar 
gastos públicos e privados com pesquisa e desenvolvimento (P&D), além do número 
de pesquisadores, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 
Entretanto, a América Latina investe apenas 0,7% do PIB em P&D, sendo os países com 
maior proporção de pesquisadores por 1 milhão de habitantes a Argentina (1206) e o Brasil 
(887), e entre os países com menor proporção estão o Chile (427) e o México (251), mas 
esses números estão longe de ser os ideais em comparação com países desenvolvidos 
(Figura 1) (PANDURO e ROMAN, 2020).
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Figura 1: Países latino-americanos e suas proporções de pesquisadores por milhão de 
habitante. Apenas 0,7% do PIB da América Latina é destinado à P&D.

No Brasil existe uma iniciativa genômica de grande escala em âmbito nacional 
chamada DNA do Brasil, a qual visa explorar a mistura genética da população brasileira 
para abordar questões de saúde e história populacional através da geração de genomas 
de acordo com diferentes frequências alélicas (PATRINOS et al., 2020). Por meio desse 
projeto, alguns participantes podem ser genotipados por microarranjos de alta defi nição 
que permitem os pesquisadores avaliarem a estrutura genômica comum, para, então, criar 
dados farmacogenômicos e modular pontuações poligênicas de doenças dentro de uma 
população mista. Dessa maneira, em agosto de 2020, o Ministério da Saúde brasileiro 
laçou o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão, com a incorporação do 
projeto DNA do Brasil como braço da genômica populacional (PATRINOS et al., 2020).

Diante da abordagem da medicina personalizada como um mecanismo de prevenção 
de comorbidades futuras, DZAU et al. (2020) ressalta a vulnerabilidade da população mais 
velha a doenças emergentes juntamente com às já existentes. No entanto, há um potencial 
para melhoria da saúde, sendo identifi cados mecanismos celulares e moleculares comuns 
no processo de envelhecimento e às doenças relacionadas à idade como insulina. Além 
disso, áreas de pesquisas desenvolveram algumas medidas que incluem senescência 
celular e terapia senolítica, medicina regenerativa, imunoengenharia, e silenciamento do 
genoma que implicaria na prevenção de possíveis patologias (DZAU et al., 2020). Junto 
a todos esses indicadores, é possível avaliar a complexa interação de fatores que está 
por trás do processo de envelhecimento, de modo que pudesse identifi car indivíduos mais 
velhos com menos probabilidade de desenvolver doenças relacionadas à idade do que sua 
idade poderia prever, enquanto alguns indivíduos mais novos desenvolvem prematuramente 
doenças relacionadas à idade, tendo como base principal o sequenciamento genômico 
característico da medicina personalizada. Dessa forma, biomarcadores e outras mudanças 
biológicas referentes ao envelhecimento e declínios relacionados à idade podem atuar 
como cronômetro da senilidade, além de avanços tecnológicos que incluem biomarcadores 
moleculares para câncer (DZAU et al., 2020).

Além disso, a medicina personalizada está sendo associada à medicina preventiva, 
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e principalmente à preditiva (DZAU et al., 2020). Segundo Topol (2019), para o avanço 
e melhoria dessa tecnologia, a junção dessas áreas adota dispositivos portáteis com 
a capacidade de adquirir imagens e realizar ensaios laboratoriais genômicos. Essas 
tecnologias permitiram ensaios clínicos e mapeamento do genoma humano sem a 
necessidade de locais específi cos para tal análise e facilitou o diagnóstico de doenças 
já existente e patologias futuras com diminuição do tempo de estudo (Figura 2) (TOPOL, 
2019).

 A crescente necessidade de oferecer e promover melhores serviços e condições 
de saúde à população está diretamente associada ao cuidado multiprofi ssional no manejo 
clínico e terapêutico. Assim, a medicina humanizada é proposta como um dos pilares 
para o sucesso da medicina personalizada, uma vez ser necessário a integralidade 
para a promoção da saúde (Figura 2). Inclusive, faz-se imprescindível a compreensão 
e colaboração dos profi ssionais da área da saúde junto a população, visto que apenas 
a medicina preditiva e personalizada como base de pesquisa possa não ser não de 
reduzir a ocorrência de surtos, epidemias e/ ou pandemias. Diante da importância do 
conhecimento básico sobre as relações endógenas e exógenas do organismo humano aos 
diferentes ambientes, é possível prospectar o fato de as doenças moldam profundamente 
a experiência dos profi ssionais em saúde. Brand e Botelho (2020), por exemplo, observam 
que nosso discurso cultural sobre doenças como COVID-19 e AIDS é capaz de produzir 
medo e estigma, podendo, consequentemente, atuar como fator limitante de atendimento 
médico especializado e induzir à marginalização dos pacientes. Assim, concluem os 
autores, prospecta-se o considerável e grandioso campo da humanização na medicina 
humana (BRANDT e BOTELHO, 2020).

Figura 2: A medicina personalizada faz correlação com outras áreas na medicina como 
medicina preventiva, preditiva e humanizada.

Nessa perspectiva, Schillaci (2017) aponta abordagens de diferentes áreas 
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tecnológicas para uma nova visão na medicina com benefícios no cuidado individualizado 
do paciente, incluindo tecnologias emergentes com alta sensibilidade e especificidade para 
personalizar esse cuidado. Sendo assim, esse avanço é a base para a gestão acionável da 
saúde por meio de um amplo espectro de informações (HO et al., 2020).

Nesse contexto, o diagnóstico molecular é um dos mecanismos que entrega a 
promessa de medicina personalizada com detecção precoce, integração com a terapêutica, 
monitorização, bem como determinação do prognóstico. Além disso, esses diagnósticos 
são usados para testes genéticos e têm potencial para serem aplicados para triagem 
genética de grandes populações, além de serem usados como adjuvantes de ensaios 
clínicos (Figura 3) (JAIN, 2021).

Tecnologias de diagnóstico molecular relevantes para a medicina personalizada
Métodos baseados em reação em cadeia da polimerase (PCR)
Métodos não PCR
Detecção de mutação enzimática
Ensaios baseados em transferência de energia de ressonância fluorescente (FRET): Ensaio invasor
Tecnologia de ácido nucleico bloqueado (LNA)
Tecnologia de ácido nucleico de peptídeo (PNA)
Amplificação mediada por transcrição
Nanodiagnósticos
Integração baseada em nanopartículas de diagnósticos com terapêutica
Refinamento baseado em nanotecnologia de diagnósticos para farmacogenética
Toxicogenômica
Genotipagem de polimorfismo de nucleotídeo único
Estudos de metilação de DNA
Testes baseados em expressão gênica
Sequenciamento de DNA
Sequenciamento do genoma completo (WGS)
Citogenética
Métodos baseados em proteômica
Detecção de proteína fluorescente in situ
Matrizes de proteínas / peptídeos para identificação de múltiplos biomarcadores no sangue e 
amostras de tecido 
Tecnologia de biochip de proteína
Toxicoproteômica
Diagnósticos baseados em MicroRNA
Imagem molecular
Ressonância magnética funcional com contraste de nanopartículas

Figura 3: Tecnologias de diagnóstico molecular relevantes para a medicina personalizada.

Outrossim, a imagem molecular e medicina nuclear são ferramentas não invasivas 
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de diagnóstico e monitoramento, além da possibilidade do manejo em tempo real. Através 
delas, a doença é relacionada à biologia molecular e aos padrões de expressão gênica e 
suas aplicações, desde compreensão dos correlatos biológicos com os fenótipos de imagem 
até o entendimento de como o processo biológico é refletido. Assim, técnicas genômicas 
e proteômicas podem ser limitadas na oncologia, já que os tumores são espacialmente e 
temporalmente heterogêneos e requerem cirurgia ou biópsias do tecido cancerígeno, o qual 
é retirado em pequena parte, não permitindo uma caracterização completa da neoplasia. 
Logo, a imagem molecular é capaz de produzir, não invasivamente, uma visão de todo o 
tumor, podendo ser usado continuamente durante o tratamento (SCHILLACI, 2017).

Com potencial de revolucionar o setor de saúde e com o objetivo de adaptar a 
medicação a um determinado indivíduo, a impressão 3D futuramente pode ser utilizada no 
ambiente clínico. Assim, essa tecnologia envolve diagnóstico completo e fabrica formas e 
dosagens de acordo com exigências dos grupos populacionais, bem como papel maciço 
em fabricação de produtos farmacêuticos e hospitalares personalizados (VAZ, 2021).

Figura 4: Grupos populacionais beneficiados diante da tecnologia.

Segundo Ho et al. (2020), as novas tecnologias vão desde micro/nanofluidos 
até a nanotecnologia, além de plataformas de imagem e conjuntos moleculares, tendo 
a oportunidade de fornecer uma visão diagnóstica sem precedentes em um nível 
personalizado. Entretanto, ainda não entraram amplamente no atendimento clínico de 
rotina.

PESQUISA TRANSLACIONAL
O cenário médico acometido em tempos atuais é marcado pelo desenvolvimento da 
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medicina quanto à manutenção da saúde humana, o que requer celeridade nas descobertas 
científicas, buscando resoluções de problemas através de vacinas, diagnósticos, tratamentos 
de ponta e medicamentos. A pesquisa translacional, apesar de considerada variabilidade e 
inexpressiva clareza, relaciona a ciência básica e pesquisa clínica, buscando ferramentas 
e aparato técnico para atender necessidades médicas (KWIZERA et al., 2021).

O Centro Nacional de Promoção de Ciências Translacionais define:

“A tradução é o processo de transformar observações em laboratório, clínica 
e comunidade em intervenções que melhorem a saúde dos indivíduos e do 
público — desde diagnósticos e terapêuticas até procedimentos médicos e 
mudanças comportamentais”. (JACQUIER et al. 2021, p. 1 e 2).

Muitas questões são colocadas como incógnita no que diz respeito a pesquisa 
translacional e sua relação com as demais. Stieglitz (2020) discute a possibilidade de 
contrariedade com a pesquisa fundamental, sendo essa respaldada em hipóteses e 
profundidade científica, enquanto aquela persiste em viabilidade de conceitos (aplicação 
em uma esfera concreta), o que necessita de uma comunicação verídica e analítica entre 
essas para o realismo quanto aos seus limites e oportunidades. 

A incerteza conceitual é posta aos próprios envolvidos na metodologia de pesquisa 
em tela. A pesquisa pediátrica, por exemplo, demonstra com precisão tal característica 
ao definir incorretamente a reunião de artigos na área como pesquisa translacional 
propriamente dita. Assim, constataram a necessidade da subdivisão de tal ramo de 
descobertas em básica, clínica e populacional. (MOLLOY, 2020) 

Mecanismos diversos têm impulsionado a pesquisa translacional. O estudo de 
distúrbio degenerativo, abordado por Sullivan et al. (2020), teve seu auge em desdobramentos 
no início do século XXI, ocasião em que se conseguiu reunir uma vasta pluralidade de 
cientistas das mais diversas áreas de conhecimento e praticidade, culminando em avanços 
de diagnósticos. 

Entretanto, a proximidade com o funcionalismo médico esbarra em fatores limitantes 
de progresso, uma vez que há multiplicidade de roteiros e protocolos de pesquisas, 
afastando a universalidade para desdobramentos mais precisos, falta de compartilhamento 
de dados e pré-publicação e insuficiência de ferramentas para avaliação fidedigna dos 
avanços em informações (SULLIVAN et al., 2020). Com efeito, o centro almejado com a 
postulação de pesquisas desta estirpe consiste na melhoria de saúde e, respectivamente, 
modulações e novos protocolos que contemplam o atendimento ao portador final com maior 
qualidade, tecnologia e eficiência. (MOLLOY, 2020). 

A evolução da tecnologia de base na área médica, fomentou por um período longo 
de eversões devido as grandes complexidades e restrições que essa temática apresentava. 
Destarte, atualmente encontra-se, uma visão mais confiante, visto que o campo científico 
e tecnológico de alto rendimento desenvolvido, são usados na promoção da saúde 
em diversos aspectos por intermédio mecanismo como fluxo de dados, informação e 
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conhecimento de pesquisadores (PACHECO et al., 2019). 
Nessa interface de pesquisas e clínicas médicas, conceitos foram formados com 

intuito de facilitar o desenvolvimento de novos produtos, equipamentos, tratamentos 
inovadores e diagnósticos no campo da medicina, (PACHECO et al. 2019). A pesquisa 
translacional reversa é um exemplo: essa importante teoria resolve questões clínicas por 
intermédio de uma equipe multidisciplinar da saúde inovadora que pode desenvolver novas 
técnicas antes mesmo da pesquisa cientifica básica (HOHMANN et al., 2020). Ademais, 
o autor ainda afirma que o estudo clínico reverso proporciona benefícios como um tempo 
mais curto entre a inovação até determinação real do resultado clínico, porém, a adesão 
completa de princípios bioéticos deve estar em pauta na análise. 

Recentemente, o estudo reverso tem proporcionado novas terapêuticas no manejo 
de patologias nefrológicas. De acordo com Kimura, (2019) a nova técnica validou o avanço 
no tratamento da Doença Renal Crônica (DRC):

Os estudos clínicos e básicos são um par indispensável para o estudo da 
translação reversa, que nós nefrologistas devemos buscar. No meu caso, 
comecei a partir de estudos clínicos e, em seguida, mudei para estudos de 
autofagia que ainda nos levaram aos campos do metabolismo, imunologia, 
tanto quanto o metabolismo quiral. Os estudos metabólicos, por sua vez, nos 
convidaram a realizar outros estudos clínicos. (KIMURA , 2019 , p.4)

Vale ressaltar que, os estudos que a pesquisa translacional reversa engloba na área 
médica podem apresentarem resultados ruins, falhas clínicas e que em certos momentos 
os riscos podem transparecerem sobre os benefícios, entretanto não podem servirem 
de consolidação para cessar investigações e tratamentos clínicos futuros, como afirma 
(HOHMANN et al., 2020).

A pesquisa translacional se desenvolveu por uma necessidade da literatura e da 
política biomédica de aperfeiçoar a aplicação e o benefício clínico em novos conhecimentos 
científicos. Dessa forma, ela tem o objetivo de fechar a ‘’lacuna da bancada à cabeceira’’, 
com debates, teorizações e iniciativas políticas, se representando entre a ciência da vida, 
nas pesquisas médicas, práticas clínicas e nas buscas de efeitos calculáveis na saúde. 
Desse modo, pode-se definir a pesquisa translacional como um conjunto de fases que 
relaciona a ciência-clínica-público, nas quais o conhecimento se transfere da pesquisa 
médica básica para um diagnóstico ou tratamento, tirando-a da teoria e ampliando na 
prática clínica, resultando em benefícios para o paciente e para a sociedade por melhoria 
na saúde pública. Ademais, ela traz um fundamento lógico e uma promessa de empenhorar 
os investimentos públicos em ciências da saúde melhorando as práticas de cuidado 
(STRAND, 2020).

Desta maneira, é notável a aplicabilidade desse tipo de pesquisa na medicina de 
precisão, em virtude da dedicação a avanços científicos e nas descobertas das ciências 
básicas na pesquisa clínica para fornecer um diagnóstico preciso acompanhado de um 
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atendimento personalizado para cada paciente, dando a importância da unicidade deles 
(CARVALHO, 2014). As ciências sociais e humanas contribuíram para a distinção de ciência 
básica e aplicada, um desafi o encontrado em grande parte da literatura sobre a ciência 
translacional. A conexão dessas duas ciências proporciona uma melhoria na saúde pública 
em razão da necessidade de tradução de teoria comprovada em testes para proporcionar 
consequências clínicas para os pacientes, tornando-se, assim, ciência básica em ciência 
aplicada (STRAND, 2020; CARVALHO 2014).

Em um hospital na região da Zelândia na Dinamarca, foi realizado um caso de rede 
colaborativa internacional trabalhando para explanar e amplifi car um tipo de tratamento 
de câncer, a eletroporação, uma nova técnica que cria um campo eletrostático em células 
cancerosas, com objetivo de permitir que produtos químicos, drogas ou DNA entrem nas 
células pelo aumento da permeabilidade da membrana celular. O tratamento se mostra 
efi caz em matar as células cancerosas, uma vez que aplicado localmente. Foi relatado 
também o impedimento e a desaceleração na disseminação do tumor maligno, pela técnica 
de administração combinada de cálcio com o tratamento, promovendo padrões de liberação 
no sistema imunológico (Figura 5). Esse estudo foi de grande desempenho no domínio 
do tratamento de câncer em âmbito internacional, representando uma ciência básica da 
pesquisa translacional, traduzida em ciência prática, ancorada no domínio da oncologia 
(STRAND, 2020). 

Figura 5: Pesquisa translacional aplicada na técnica de eletroporação.

IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NA PERSONIFICAÇÃO DA 
MEDICINA HUMANA CONTEMPORÂNEA

O diagnóstico diferencial é um método que procura evidenciar outras hipóteses 
de doenças, além da suspeita principal, de acordo com os sinais e sintomas e exames 
complementares. O diagnóstico diferencial do COVID-19, por exemplo, engloba outras 
infecções respiratórias virais causadas pelo vírus SARS, vírus infl uenza, adenovírus, 
vírus sincicial respiratório e meta pneumovírus. Esses pacientes terão apresentações 
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clínicas muito parecidas, exceto pela contagem de leucócitos normal ou diminuída, de tal 
forma que a análise sorológica de IgM específico para o gênero Mycoplasma, exames 
laboratoriais extensivos, além da técnica de RT-PCR quantitativo devem ser realizados 
para complementar o diagnóstico diferencial e, assim, garantir o diagnóstico específico de 
COVID-19 (NICOLA et al., 2020). 

A imagem ponderada por difusão tem sido muito utilizada para o diagnóstico 
diferencial de tumores do sistema nervoso central. Atualmente, utiliza-se esse método no 
diagnóstico de outras doenças para visualizar a morfologia e a anatomia do órgão afetado, 
como os rins. Na última década, houve um aumento na detecção de pequenas massas 
renais, com isso, a medicina encara desafios em questão de diagnósticos e tratamento 
desses pacientes. Para o diagnóstico diferencial, foram adquiridos métodos como a biópsia 
renal percutânea, técnicas de imagem para diferenciar as massas renais como maligno e 
benigno e concluir indicações para tratamento cirúrgico e vigilância ativa (MYTSYK et al., 
2017).

Outro exemplo são os pacientes com paralisia progressiva supranuclear que 
possuem atrofia do mesencéfalo e do pedúnculo cerebelar superior, assim como, o 
afinamento anterior do corpo caloso, onde o índice de Parkinson de ressonância magnética 
foi o marcador de imagem mais potente para o diagnóstico diferencial dessas doenças. 
Esses achados de imagens são visíveis desde o início da evolução da doença até antes que 
o fenótipo clínico completo da síndrome de Richardson seja notório (CONSTANTINIDES 
et al., 2018).

Sendo assim, de acordo com Rauschecker e colaboradores (2020), em um campo 
probabilístico como a medicina, em especial a área de radiologia, é necessário o diagnóstico 
diferencial com probabilidades de doenças associadas, ao invés de um único resultado de 
diagnóstico, para orientar a gestão. 

Nesse sentido, a medicina personalizada utiliza de diagnósticos para identificar 
marcadores, geralmente genéticos, que ajudam a localizar quais tratamentos e 
procedimentos funcionarão melhor para cada paciente. (PRITCHARD et al, 2017). 
A personalização da medicina humana também possibilita que médicos e pacientes 
desenvolvam planos direcionados, tendo em vista que cada ser humano é peculiar tanto 
em relação à predisposição genética e aos hábitos de vida quanto à personalidade, ao 
sexo, à idade e ao ambiente social. 

Além disso, o diagnóstico diferencial preciso é aquele que prioriza o paciente e que 
direciona a medicina humana. A anamnese médica, sobretudo, é o que constitui a base de 
todo o exame clínico, já que o objetivo crucial é ouvir o paciente com relação ao que ele tem 
a dizer, bem como avaliar a história clínica pregressa. Muitas decisões e indicações para 
um tratamento clínico dependem da anamnese, tendo como base toda a entrevista médica 
realizada com perguntas direcionadas (KOPP et al, 2021). 
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Figura 6: Fluxograma de anamnese.

Ademais, outro fator importante para a análise das fases para o diagnóstico diferencial 
está associado aos hábitos de vida do paciente. Nesse sentido, a má alimentação vinculada 
ao sedentarismo, bem como o consumo de drogas lícitas, tais como o cigarro e bebidas 
alcoólicas, podem desencadear predisposição adversas para patologias. A exemplo disso, 
a nicotina é o principal componente do tabaco, e, por conta do uso generalizado dessa 
substância, ela é encontrada em grandes concentrações na corrente sanguínea, podendo, 
até mesmo, provocar efeitos negativos na fi siologia celular, principalmente no pulmão, 
além de ocasionar a dependência química (ZHANG et al, 2019). Outrossim, o diagnóstico 
diferencial corrobora nessa questão, uma vez que se avalia não apenas os sinais e sintomas 
comuns, mas também possíveis diagnósticos patológicos associados.

A prática médica contemporânea tem englobado novas tecnologias de diagnóstico 
e tratamentos, que, por sua vez, têm contribuído para o aumento na qualidade e na 
expectativa de vida da população no mundo. Na área da saúde disponibilizam um grande 
volume de informações sobre estes avanços, que precisam ser criteriosamente analisadas 
com cuidado antes de serem introduzidas à prática assistencial, com o objetivo de melhorar 
o cuidado com os pacientes. Médicos, em sua atividade diária, lidam com decisões 
complexas, e a confi abilidade das informações científi cas são fundamentais na tomada 
de decisão clínica. Estratégias atuais são frequentemente apresentadas como solução 
para problemas vivenciados na prática clínica, tendo raramente um método científi co que 
corrobore essa decisão, e elas podem, em alguns casos, ser até mesmo mais danosas do 
que as correntemente utilizadas (ALONSO-COELLO et al., 2016).

A tecnologia médica transformou o homem transparente mediante o estudo 
das imagens do seu interior e ainda permite ver o homem pelo avesso, e por meio de 
procedimentos endoscópicos com micro câmeras internas, realizando procedimentos 
que antes eram impossíveis sem a tecnologia atual. O que antigamente eram apenas 
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técnicas diagnósticas vêm se transformando, cada vez mais, em procedimentos 
terapêuticos (radiologia intervencionista, cirurgias laparoscópicas, colocação de próteses 
endovasculares, entre outros diversos exames) (BARON e WOLFSON, 2015).

Esse avanço exponencial provoca uma vibração não apenas no meio médico, mas 
também na sociedade como um todo. A medicina baseada em evidências pode ser definida 
como o uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência para tomar decisões sobre 
cuidados individuais com o paciente em todas as áreas. De qualquer modo, vivemos em 
uma era privilegiada, pois temos uma ciência que substitui um órgão doente por um sadio, 
e nos proporciona esperanças de uma vacina contra diversas patologias, que nos acena 
com os primórdios de uma medicina regenerativa de tecidos com o manejo das células-
tronco. Estamos em uma era de mudanças nas práticas assistenciais e de saúde pública 
(MORGAN et al., 2016).

A evolução ao coerente modelo do cuidado centrado no paciente será a verdadeira 
participação deste na construção da estratégia do seu cuidado, com o fortalecimento do 
diálogo entre pacientes e profissionais de saúde. Este desafio passa por um questionamento 
da forma de tomar decisões, pois, somente pela mudança do pensamento, conseguiremos 
mudar a forma de agir (TAZKARJI et al., 2016).

ESPECIFICIDADE TERAPÊUTICA PARA A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE 
VIDA DO PACIENTE

As ações terapêuticas de cuidado a saúde do paciente no campo das especialidades 
médicas, tem crescido cada vez mais nas áreas de pesquisas. De acordo com Pétré et al. 
(2017), a qualidade do tratamento, apenas consegue ser constituída conforme a habilidade, 
tecnologia de base e a capacidade dos profissionais de saúde. O autor ainda afirma, 
que uma atitude educativa no campo da medicina é importante para o desenvolvimento 
da terapêutica, uma vez que as dimensões sociais, emocionais e vivencias influenciam 
diretamente na forma correta de sobrevida do paciente.

A relação de cuidado entre profissionais da saúde e pacientes em processo de 
tratamento de qualquer enfermidade, necessita ser vinculada a atributos próprios do 
cuidado à saúde. Cabe pontuar também que as características de dimensão emocional, 
holística do cuidado, de relação educacional e profissionalizante da terapêutica, devem 
estar presentes na vida diária e no ambiente, seja ele hospitalar ou domiciliar (PÉTRÉ et 
al, 2017). 

O cuidado com a saúde do paciente está tornando-se cada vez mais um padrão ouro 
quando a temática é a terapêutica. Um exemplo a ser seguido é a nova terapia cognitivo-
comportamental (TCC), que apresenta qualidade na área de tratamento para a psicose em 
pacientes com esquizofrenia, permitindo um mecanismo de identificação para a origem das 
alucinações por intermédio da realidade virtual (DELLAZIZZO et al, 2021).
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Ademais, a cada dia que passa novas tecnologias de base vão desenvolvendo 
formas de potencializar a terapêutica, além do ambiente hospitalar e domiciliar, mecanismos 
extra ambiente físico estão surgindo, facilitando essa dinâmica clínica (PÉTRÉ et al, 2017). 

Figura 4: Âmbitos da especifi cidade terapêutica.

A medicina atual especializou-se muito nas últimas décadas. A necessidade de 
terapias específi cas para cada paciente proporcionou o surgimento tecnologias capazes de 
evoluir as terapêuticas oferecidas, em especial, as tecnologias ômicas (GREENLAND, P.; 
HASSAN, S. 2019). Dessa forma, o estudo de terapias com alvo molecular tem sido usado 
para tratar de doenças como o câncer, uma vez que os médicos as consideram racional, 
bem toleradas e efi cazes, contrapondo a quimioterapia, considerada antiquada. Contudo, 
há uma grande necessidade de tais terapêuticas serem utilizadas dentro de sua indicação 
e que necessitam de aprimoramento para serem realmente efetivas, uma vez que elas 
ainda possuem limites acerca da sobrevida livre de progressão, na qual o paciente vive 
com a doença, sem que ela progrida, (STINCHCOMBE, 2017). Isso provavelmente está 
associado a mutação das células tumorais, a qual torna o medicamento menos efetivo no 
tratamento (PRASAD, R.B.; GROOP, L. 2018). 

O estudo de biomarcadores também se tornou importante para o oferecimento 
de terapêuticas efi cientes em casos de diabetes MODY e diabetes neonatal, haja vista 
que essas patologias estão associadas a presença de mutações, tornando-se resistentes 
aos tratamentos básicos, os quais focam na quantidade de glicose no organismo, não 
atentando-se para as causas genéticas e moleculares que geraram a doença (PRASAD, 
R.B.; GROOP, L. 2018). Deste modo, a progressão desses estudos é necessária, a fi m 
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de que os pacientes portadores dessas enfermidades recebam medicamentos ideias para 
melhorar a qualidade de vida e tratar a essência da patologia que possuem. 

Outra abordagem dentro da especificidade terapêutica é a atenção a ocorrência de 
infecções secundárias. Em doenças como a Covid-19, foram registrados acometimentos na 
corrente sanguínea e no trato respiratório inferior secundários a doença, tendo hemoculturas 
positivas de patógenos comuns a microbiota da pele. Isso mostra que tais infecções 
ocorreram tanto por infecções hospitalares quanto pela utilização de imunossupressores 
devido a tempestade de citocinas, característica da infecção por SARS-Cov-2 (RIPA, M. 
et al. 2020). Dessa forma, nota-se uma grande necessidade de o manejo terapêutico 
ser direcionado a prevenir a ocorrência dessas infecções para garantir o bem estar dos 
pacientes. Ademais, segundo Accardi e colaboradores (2017), 20 a 30% das infecções 
hospitalares são consideradas evitáveis, mostrando que a especificidade terapêutica 
também deve estar voltada à prevenção de tais eventualidades. 

A especificidade terapêutica também tem objetivo de evitar danos ao paciente 
com medicamentos que não são adaptados ao seu organismo, visto que muitos possuem 
reações alérgicas a um determinado medicamento ou a determinada dosagem dele, 
enquanto outros têm maior aceitação a tais fármacos (FERNER, R.; ARONSON, J. 2019). 
Na administração de anestesias, por exemplo, são observados em pacientes reações 
adversas como anafilaxia e hipotermia maligna em vários pacientes, as quais geram 
morbidade e mortalidade em grande quantidade (PATTON, K.; BORSHOFF, D.C. 2018). 

Segundo Arnar e Palsson (2019), a estratégia de terapêutica voltada ao ‘’tamanho 
único’’, tratamento generalizado, ou seja, que trata os indivíduos sem as suas particularidades 
está em desvantagem devido ser uma terapêutica imprecisa. Nesta forma, a medicina 
de precisão permite identificar os promissores adjuvantes, com novas perspectivas para 
estratégias terapêuticas personalizadas e de longa duração. 

Artzi (2020) ressalta o fato de que projetar terapias na medicina de precisão 
requer conhecimentos além do entendimento básico. Destarte, compreender informações 
moleculares, genéticas, estruturais e suas funções não são o conhecimento absoluto da 
medicina. É preciso enxergar uma nova perspectiva e desenvolver terapêuticas conforme 
a singularidade do indivíduo combinado com o aprimoramento da tecnologia. Gambhir e 
colaboradores (2018) afirmam que o avanço na análise de dados permite que o indivíduo 
seja avaliado com base no perfil genético, histórico familiar, fatores ambientais (dieta, 
poluição, estresse), fatores comportamentais (atividade física), fatores fisiológicos e 
bioquímicos (hormônios, pressão arterial sistêmica e biomarcadores inflamatórios).

Na perspectiva de materializar novos padrões de terapêutica na medicina de 
precisão é fundamental a contribuição de profissionais de diversas áreas, como geneticistas, 
biomédicos, engenheiros e farmacêuticos, envolvidos em processos estruturais, não 
estruturais e de raciocínio na busca constante de terapêuticas eficientes (IRIART, 2019). 

Atentos a melhorar a qualidade de vida, as ações da equipe multidisciplinar, expõe 
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o desenvolvimento terapêutico aliado as tecnologias. Por sua parte, o aperfeiçoamento 
das tecnologias emergentes (relógios com monitoramento de atividade, impressões 3D, 
roupas com sensores) está cada vez mais presente, sendo incorporado no dia a dia dos 
indivíduos com naturalidade para integrar diagnósticos, prevenir ou detectar doenças 
precocemente, permitindo que o indivíduo participe ativamente de seu próprios cuidados 
de saúde (GAMBHIR et al 2018; PRENDERGAST e BURDICK, 2020).

CONCLUSÃO
O estudo deixou evidente que a medicina personalizada avança com novas 

tecnologias alinhadas para garantir a identificação precoce de doenças, subtipos e 
tratamento singular de maior eficiência na utilização dos medicamentos, evitando efeitos 
adversos. Porém, o alto custo das tecnologias e medicações provocará desigualdade de 
acesso entre as populações de diferentes camadas sociais 

De modo, pode-se concluir que a medicina inovadora e personalizada busca 
um conjunto de fases que relaciona a ciência-clínica-público, nas quais se transfere da 
pesquisa médica básica para um diagnóstico ou tratamento individualizado, tirando-a da 
teoria e ampliando na prática clínica, resultando em benefícios para o paciente e para a 
sociedade por melhoria na saúde pública.
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