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Em meados da década de 1980 a 

expansão da malária no Brasil causava impacto 

no número de casos diagnosticados no Estado de 

São Paulo. Em 1985 a Superintendência de 

Controle de Endemias notificou 2.171 casos, o 

que exigiu a intensificação da vigilância e 
1controle da doença . A suspeita de desenvolvi-

mento de resistência do Plasmodium falciparum 

à cloroquina e sulfadoxina-pirimetamina era 

uma ameaça ao controle da endemia

O Núcleo de Estudos em Malária foi 

criado em 1985, com o objetivo institucional de 

desenvolver pesquisa científica relacionada com 

o tratamento da malária, sensibilidade do P. 

falciparum a antimaláricos e caracterização de 

parasitos. Com esta determinação, realizaram-se 

estudos avaliando a eficácia dos antimaláricos 

utilizados no tratamento de pacientes prove-

nientes da Amazônia Brasileira. Os resultados, 

publicados em periódicos especializados, 

mostraram existir um alto grau de resistência do 

P. falciparum a drogas como a cloroquina, à 

época utilizada como esquema de primeira linha 

2 , 4para tratamento desta espécie . Estes 

resultados foram decisivos para a modificação 

da política de terapêutica da malária no Brasil, 

com a introdução do quinino associado à 

tetraciclina como esquema de primeira linha 

para P. falciparum. A caracterização de cepas 

permitiu a definição de atributos parasitários em 

isolados que se tornaram referência em estudos 
5,6

futuros . Abordagens moleculares sobre a 

resistência aos antimaláricos foram adotadas e 
7revelaram a resistência aos antifolatos  e a 

fixação da mutação que confere resistência à 
8

cloroquina . A malária transfusional ocasionada 
9,10

por P. malariae foi objeto de estudo  exigindo a 

busca por métodos sorológicos e moleculares 
11que pudessem ser utilizados na hemovigilância . 

O diagnóstico molecular de Plasmodium em 
1 2 1 3  

hospedeiros humanos  e animais e a 
14

diversidade genética de P. malariae  foram 

abordados em estudos da equipe, sempre 

buscando a translação do conhecimento como 

suporte às atividades de vigilância. O Núcleo de 

Estudos em Malária, referência para o 
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Figura1. Produção científica do Núcleo de Estudos em Malária/CLRDC, 

avaliada em 4 diferentes períodos.

Dentre as atribuições do Núcleo de 

Estudos em Malária, destacam-se o diagnóstico 

laboratorial, a investigação epidemiológica de 

casos e focos, a normatização de condutas 

laboratoriais, a capacitação de recursos humanos 

e o controle de qualidade do diagnóstico 

realizado pelas Unidades de Referência em 

Malária do Estado de São Paulo. Essas atividades, 

realizadas em cooperação com o Ambulatório 

dos Viajantes do Hospital das Clínicas da FM-USP 

desde 2001, apresentam números expressivos.  

Entre 2000-2014 foram realizados 20.045 exames 

para diagnóstico (Figura 2A), sendo 3.929 em 

militares brasileiros em Missões de Paz da ONU 

no Timor Leste e Haiti (Figura 2B). Em 2007 o 

aumento no número de exames foi motivado 

pela ocorrência de dois importantes focos 

autóctones, um em Juquitiba, SP, e outro no 

município de São Paulo, SP, no Bairro de 

Parelheiros. Em 2013 os números sofreram a 

influência de exames realizados em viajantes 

provenientes da África, além de triagem em 

doadores de sangue, com deslocamentos por 

áreas de transmissão. 
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diagnóstico no Estado de São Paulo, contribui 

para a compreensão da dinâmica de transmissão 

na Região Extra-Amazônica, seja pela 

participação no âmbito do Ministério da Saúde, 

seja na análise e divulgação de dados relevantes 
15

sobre o cenário extra-amazônico . No contexto 

da pesquisa científica é fundamental ressaltar a 

importância do Acordo de Cooperação Científica 

entre a Sucen e o Instituto de Medicina Tropical 

São Paulo – Universidade de São Paulo (IMTSP-

USP), determinante na ampliação da rede de 

colaboração entre diferentes unidades dos dois 

institutos. No âmbito do ensino de pós 

graduação, pesquisadores do Núcleo de Estudos 

em Malária são credenciados nos programas do 

IMTSP-USP e da Faculdade de Medicina – 

Universidade de São Paulo (FM-USP), com 

geração de conhecimento e formação de 

recursos humanos na área de atuação. Desde 

sua criação, a captação de recursos para 

pesquisa apresenta bom desempenho, com um 

total de 15 projetos aprovados por agências 

externas de fomento (CNPq, FINEP, Acordo 

Brasil - EUA em Ciência e Tecnologia, Banco 

Mundial, OPAS e Fapesp). A produção científica 

(61 publicações) é apresentada na Figura 1.

1975-2015

BEPA 2015;12(135-136):55-93

Laboratórios Especializados da Coordenação de Laboratórios de Referência e Desenvolvimento Científico



Com relação ao controle de qualidade do 

diagnóstico das Unidades de Referência em 

Malária do Estado de São Paulo, dados disponí-

veis no período de 2007 a 2014 registraram 

7.418 exames de revisão hemoscópica.

Com referência à formação de recursos 

humanos, entre 1984 e 2014 o Núcleo de Estudos 

em Malária ofereceu treinamento a 290 profissio-

nais com diferentes formações (Figura 3). 

O Núcleo de Estudos em Malária, desde 

sua criação, busca viabilizar a intersecção 

entre pesquisa científica, vigilância epidemio-

lógica e formação de recursos humanos. Deste 

modo, pretende contribuir para a compreen-

são dos instigantes mecanismos da transmis-

são de malária e de seu controle.

Figura 2. Exames para diagnóstico de malária entre 2000 e 2014 (A) e atendimentos a militares 
brasileiros em Missões de Paz da ONU no Timor Leste e Haiti (B). 

Figura 3. Número de treinamentos realizados pelo Núcleo de Estudos em Malária, em períodos 
distintos, 1984 a 2014.
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