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APRESENTAÇÃO

No volume I da coleção Patologia intitulado: Doenças Virais, apresentamos em 
capítulos, diversos artigos de pesquisas realizadas em diferentes regiões. A temática 
inclui estudos sobre infecções virais por adenovírus, retrovírus e arbovírus; dados 
epidemiológicos, diagnósticos e tratamentos, bem como temáticas correlacionadas.

 Os vírus são microscópicos agentes infecciosos acelulares, formados em sua 
maioria por uma cápsula proteica envolvendo o material genético, que necessitam 
do metabolismo de células hospedeiras para realizarem atividades como: nutrição, 
reprodução e propagação.  Em muitos casos os vírus modificam o metabolismo da 
célula que parasitam, podendo provocar a sua degeneração; o que pode acarretar 
riscos potenciais à saúde do organismo como um todo.

 As infecções podem acometer desde seres unicelulares até pluricelulares, como 
os humanos. Em humanos, é responsável por várias doenças em que a transmissão, 
sintomas e tratamentos são peculiares ao respectivo agente patogênico. Além disso, 
existe uma complexa interação entre o hospedeiro, reservatórios e vetores a ser 
explorada para que novas abordagens sejam colocadas em prática. 

 O estudo dos aspectos relacionados às infecções virais, bem como de suas 
incidências regionais, constitui-se uma importante ferramenta para ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento. Neste volume I, buscamos ampliar o conhecimento destas 
patologias e seus dados epidemiológicos, contribuindo assim para a formulação de 
políticas públicas de apoio dirigidas às macro e micro regiões.

 A obra é fruto do esforço e dedicação das pesquisas dos autores e colaboradores 
de cada capítulo e da Atena Editora em elaborar este projeto de disseminação 
de conhecimento e da pesquisa brasileira. Espero que este livro possa somar 
conhecimentos e permitir uma visão critica e contextualizada; além de inspirar os 
leitores a contribuírem com pesquisas para a promoção de saúde e bem estar social.

Yvanna Carla de Souza Salgado
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CAPÍTULO 25

O AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS DE SARAMPO 
E A INCOMPLETUDE VACINAL: ANÁLISE DO 

CENÁRIO ATUAL E PERSCPECTIVAS

Moisés de Souza Lima 
Faculdade Santa Maria

Cajazeiras – Paraíba

Anna Flávia Sampaio
Faculdade Santa Maria

Cajazeiras – Paraíba

Ingra Ellen Menezes Rufino
Faculdade Santa Maria

Cajazeiras – Paraíba

Lívia Machado Macedo
Faculdade Santa Maria

Cajazeiras – Paraíba

Luana Queiroga Camilo
Faculdade Santa Maria

Cajazeiras – Paraíba 

Maria Gislaine Mayane Vieira
Faculdade Santa Maria

Cajazeiras – Paraíba

RESUMO: O sarampo é uma doença de 
grande potencial infeccioso e causa importante, 
ainda hoje em algumas regiões do mundo, de 
morbimortalidade. Mesmo com o histórico de 
grandes epidemias, o Brasil conquistou em 2016 
o certificado de eliminação do vírus, resultado 
de um esforço conjunto para a prevenção 
dessa patologia no país. Todavia, a diminuição 
da adesão às doses das vacinas tríplice e tetra 
viral, somadas ao retorno do vírus ao país, 
derivou o aumento expressivo do número de 

casos da doença.  
PALAVRAS-CHAVE: Cobertura vacinal, 
Sarampo, Vacina contra sarampo.

ABSTRACT: Measles is a disease of great 
infectious potential and an important cause of 
morbidity and mortality in some regions of the 
world. Even with the history of major epidemics, 
in 2016 Brazil won the certificate of elimination 
of the virus, the result of a joint effort to prevent 
this pathology in the country. However, the 
decrease in adhesion to the doses of the triple 
and tetra-viral vaccines, added to the return of 
the virus to the country, resulted in a significant 
increase in the number of cases of the disease.
KEYWORDS: Vaccination Coverage, Measles, 
Measles Vaccine.

1 |  INTRODUÇÃO

O sarampo é uma das doenças de grande 
atenção da saúde pública, por se tratar de um 
evento infeccioso agudo grave, responsável por 
alta morbimortalidade em crianças menores de 
5 anos de idade em alguns países. A vacina foi 
instituída no Brasil na década de 60, com intuito 
de sanar as epidemias que ocorriam a cada dois 
ou três anos. O Ministério da Saúde elaborou, 
em 1992, o Plano Nacional de Eliminação do 
Sarampo, no qual foram estabelecidas diversas 
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ações de ordem técnica-operacional. A última epidemia da doença no país havia sido 
em 2013 no Pernambuco e em 2014 no Ceará, quando juntos os dois estados somaram 
211 casos nos respectivos anos. Contudo, em 2016 o Brasil obteve o Certificado 
de Eliminação da Circulação do Vírus do Sarampo da Organização Pan-Americana 
de Saúde. Porém, a volta do vírus ao país propiciou o surgimento de novos casos, 
inclusive de transmissão autóctone. 
De acordo com a portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016 do Ministério da Saúde, 
o sarampo é uma doença de notificação obrigatória, presente na Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços 
de saúde em todo o Brasil, sejam eles públicos ou privados.

2 |  ETIOLOGIA, MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E TRATAMENTO DO SARAMPO

O vírus do sarampo é um RNA de fita simples da família Paramyxovirus, 
pertencente ao gênero Morbillivirus.  A principal forma de transmissão se dá através 
de contato pessoa-pessoa, por meio de aerossóis de saliva expelidos durante a 
comunicação verbal ou da respiração. De forma mais rara, pode ocorrer pelo ar a 
grandes distâncias. 

As mucosas do nariz, orofaringe e conjuntiva são os principais canais de entrada 
do vírus para o organismo. A transmissão do sarampo ocorre de 3 a 5 dias antes 
da erupção do exantema até 4 dias após este evento. Entretanto, possui uma maior 
virulência durante a fase prodrômica. Na maioria dos casos, o diagnóstico é clínico, 
feito após o estabelecimento da doença, período no qual aumenta substancialmente a 
proliferação do vírus e, por conseguinte, o aumento do número de casos

O quadro clínico inclui febre, coriza, tosse, hiperemia conjuntival, astenia, mialgia 
e manchas de Koplik, sinal prodrômico da doença, caracterizado por máculas com halo 
eritematoso difuso na mucosa oral antecedente ao exantema. Quanto a este, trata-
se de um exantema máculo-papular mobiliforme, distribuído de forma craniopodálica, 
tornando-se confluente e desaparecendo em torno de 5 dias após seu início, podendo 
ser acompanhado de descamação furfurácea.

O tratamento do sarampo é sintomático, utilizando-se antitérmicos, hidratação 
oral, adequada higiene dos olhos e da pele, além da administração de dose única de 
vitamina A (100.000 – 200.000 UI VO), para a prevenção de cegueira por conta das 
cicatrizes oculares causadas pela doença.

3 |  CASOS DE SARAMPO NO BRASIL EM 2018

Até julho de 2018, já foram confirmados 677 casos de sarampo no Brasil (tabela 
1), sendo a maioria importados por imigrantes oriundos da Venezuela, que entraram no 
país pelos estados de Amazonas e de Roraima, os quais possuíam cobertura vacinal 
abaixo do estimado pelo Plano Nacional de Eliminação do Sarampo.
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UF Notifi cados Confi rmados Em investigação Descartados

AM 3.120 444 2.529 147
RR 414 216 160 38
RO 1 1 - -
SP 1 1 - -
RJ 40 7 33 -
RS 10 8 2 -

Tabela 1: Número de Casos de Sarampo no Brasil Até Julho de 2018

4 |  COBERTURA VACINAL

Atualmente, a prevenção do sarampo é feita através das vacinas tríplice viral 
(aplicada em 2 doses) e da tetra viral (dose única). A associação entre o aumento de 
casos de sarampo no Brasil e a crescente incompletude do calendário vacinal torna-se 
relevante diante da circunstância epidemiológica da doença no país.

A cobertura vacinal contra o sarampo é bastante heterogênea no Brasil. O Ceará 
é o Estado que mais vacinou contra a doença em 2017, atingindo 119,26% do público-
alvo para a tríplice viral. Em contrapartida, o Pará alcançou 68,45%. A meta estipulada 
no Programa Nacional de Imunizações (PNI) é de 95% da cobertura vacinal de forma 
homogênea. Entretanto, a tríplice viral abrangeu, no ano de 2017, 84,9% no país e a 
tetra atingiu 71,5%. Nos 2 anos anteriores a cobertura fi cou acima dos 95% (gráfi co 1). 

Gráfi co 1: Vacinação Contra o Sarampo no Brasil de 2014 a 2017

A circulação do vírus no Brasil prejudica a população não-imunizada. O 
surgimento de casos autóctones evidencia que a incompletude do calendário vacinal 
é um dos responsáveis pelo risco de surto, como alertou recentemente a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Observou-se também que a tetra viral possui uma menor 
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porcentagem de cobertura vacinal. 

5 |  CONCLUSÃO

Por conseguinte, diversos são os fatores e as causas associados à não-vacinação 
e este é um desafio para a saúde pública atual. Na medida em que novos surtos de 
doenças imunopreveníveis aparecem, nota-se a importância da integralidade vacinal. 
É necessária a atenção à vacinação contra o sarampo para impedir que essa doença 
atinja patamares já ultrapassados.
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