
braz j infect dis 2 0 2 1;25(S1):101045

www.elsev ier .com/ locate /b j id

The Brazilian Journal of

INFECTIOUS DISEASES

APRESENTAÇÃO ORAL
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Introdução: Nas áreas endêmicas a malária assintomática,
com baixa parasitemia pode ser uma possível forma de trans-
missão. A malária transfusional pode ser transmitida através
de todos os componentes, os parasitos permanecem viáveis
após semanas armazenados e podem sobreviver em sangue
criopreservado. Um parasito/�L em um doador assintomático
equivale a 400.000 parasitos em uma bolsa de 400 mililitros.
Atualmente a única forma de rastreio de malária transfusional
nas áreas endêmicas é a gota espessa (GE).

Objetivo: Com o objetivo de fornecer uma prevalência
mais realista da malária em uma comunidade Yano-
mami semi-nômade da Amazônia, pesquisamos as infecções
microscópicas e submicroscópicas na comunidade de Marari.

Metodologia: Estudo realizado no Polo Base Marari, per-
tencente a tribo indígena Yanomami, com 430 amostras de
sangue. Foram realizadas GE, vistas por 2 microscopístas expe-
rientes e PCR. Foram calculadas as áreas sob a curva de ROC
(AUROC), sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo
(VPP) e valor preditivo negativo (VPN) da GE em relação ao PCR
(padrão ouro). Projeto aprovado pelo CONEP.

Resultados: Foram avaliadas 430 amostras, sendo 10 positi-
vas na GE (2,3%) e 61 positivas ao PCR (14,2%). De acordo com
a espécie, na GE, 7 eram P. vivax e 3 P. falciparum; no PCR,
28 eram P. vivax, 14 P. falciparum, 2 P. malariae, 13 P. vivax + P.

falciparum, 2 P. vivax + P. malariae, 1 P. falciparum + P. malariae
e 1 Plasmodium sp. A AUROC foi 0,582 (p = 0,04), com intervalo
de confiança 95% de 0,497-0,667. Comparativamente ao PCR,
a GE teve uma sensibilidade de 16%, especificidade de 100%,
VPP de 100% e NPV de 88%, com acurácia de 10,8.

Discussão/Conclusão: Utilizando a técnica de PCR, mais sen-
sível que a GE foi possível demonstrar que nesse grupo
semi-isolado cerca de 86% das infecções foram submicros-
cópicas, diagnosticadas apenas pela técnica de PCR. Em
assintomáticos, mostramos uma AUROC de 0,582, com uma
sensibilidade de 16% e uma acurácia de 10,8. Evidenciando
uma baixa sensibilidade da GE em relação ao PCR como
padrão ouro. Esses resultados são relevantes, pois os portado-
res assintomáticos permanecem sem tratamento e são fontes
de infecção para os anofelinos, mantendo alta prevalência
de malária nas aldeias Yanomami. Embora essas descober-
tas tenham destacado o diagnóstico molecular como mais
apropriado para estimar a prevalência da malária em áreas
endêmicas da Amazônia, a detecção de casos em bancos de
sangue continua sendo um desafio.

https://doi.org/10.1016/j.bjid.2020.101046
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Introdução: A cada dia é maior a procura pelas cirurgias
de substituição articular para restaurar a capacidade funci-
onal e a mobilidade de pacientes que sofrem com sintomas
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dolorosos. A infecção de artroplastia (IAR) é uma das
complicações mais temidas e apesar dos cocos gram-positivos
(CGP) corresponderem em aproximadamente 60%- 80% das
causas da IAR, os bacilos gram-negativos (BGN) crescem em
prevalência e a ocorrência de cepas multidroga resistentes
(MDR) e extensivamente resistentes (XDR) tornam esse tipo
de infecção um desafio para tratamento.

Objetivo: O objetivo do estudo é identificar os fatores que
influenciam o desfecho do tratamento de pacientes com IAR
por BGN -MDR e XDR.

Metodologia: Estudo observacional, unicêntrico, tipo coorte
retrospectiva em pacientes com IAR por CGP e BGN que rea-
lizaram artroplastia de janeiro de 2014 a julho de 2018. IAR
foi definida de acordo com os critérios do MSIS, MDR como a
não susceptibilidade a pelo menos um agente em 3 ou mais
categorias antimicrobianas e XDR como a ausência de sus-
ceptibilidade a pelo menos um agente em todas as classes
excetuando-se 2. Falha foi definida como recidiva infecci-
osa (necessidade de outro desbridamento para controle de
foco após fim de tratamento ou artroplastia de ressecção ou
uso de terapia supressiva) e óbito por qualquer razão. Para
avaliar os fatores relacionados a falha foi utilizado o teste
de Kaplan-Meier e Log-Rank e posteriormente, a regressão
de Cox identificou as variáveis preditoras que influencia-
ram o desfecho. Considerou-se variáveis significantes as que
demonstraram p < 0,05.

Resultados: No total foram incluídos 98 pacientes, 26 BGN-
-XDR, 30 BGN-MDR e 42 NÃO BGN-MDR. Fatores relacionados
a falha foram infecção por BGN-XDR (p = 0,044), presença de
comorbidades (p = 0,044), desnutrição (p = 0,042) e artroplastia
não-eletiva (p = 0,045). No modelo multivariado um paciente
com IAR XDR tem 2,3 vezes mais risco de falha quando
comparada a IAR por NÃO BGN-MDR enquanto um paciente
com comorbidades tem 2,9 vezes mais risco de falha do que
um paciente sem comorbidades. Não houve diferença entre
risco de falha entre IAR por BGN-MDR quando comparado a
NÃO- BGN-MDR (p = 0,264), infecção por BGN em geral versus
CGP (p = 0,217) como também a estratégia cirúrgica desbrida-
mento e retenção quando comparado a troca dos implantes
(p = 0,842).

Discussão/Conclusão: IAR por BGN-XDR e presença de
comorbidades são fatores associados a falha de tratamento
das IAR.

https://doi.org/10.1016/j.bjid.2020.101047
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Introdução: A Sífilis Adquirida (SA) - doença infectoconta-
giosa sistêmica, de evolução crônica com estágios clínicos
específicos quando não tratada. A SA é de transmissão sexual.
Há uma expansão do número de casos de SA nos últimos anos
no Brasil e voltou a ser uma doença de alta prevalência mun-
dialmente evidenciando um problema de saúde pública grave.

Objetivo: Descrever a distribuição de casos de SA sífilis
adquirida entre homens e mulheres no Estado de São Paulo
e no Município de São Paulo.

Metodologia: Estudo descritivo, retrospectivo, com aborda-
gem quantitativa. A coleta de dados foi realizada em banco de
dados secundário dos Indicadores e Dados Básicos de Sífilis
nos Municípios Brasileiros no período de 2010 a 2018. Parecer
2.645.902. Os dados são apresentados em frequência absoluta
e relativa.

Resultados: No período, o Brasil notificou 582.957 casos de
SA, com 346.947 (59,53%) homens e 235.625 (40,34%) mulheres
com SA. A região Sudeste com 318.947 casos de SA notifica-
dos e com taxa de detecção de 81,9 por 100 mil habitantes.
O estado de São Paulo notificou 201.250 casos e com a taxa
de detecção no ano de 2018 de 82,1 por 100 mil habitantes. A
distribuição entre os sexos foi de 62,52% dos homens (125.787
casos) e 37,47% mulheres (75.383 casos) com SA. O municí-
pio de São Paulo apresentou taxa de detecção de 126,1 no ano
de 2018 com 94.489 casos registrados na série histórica e com
distribuição semelhante entre os sexos 63,01% e 36,98% entre
homens e mulheres respectivamente, em relação ao estado de
São Paulo.

Discussão/Conclusão: A região Sudeste corresponde a 54,69%
dos casos de SA, sendo que 63,11% dos casos correspondem
ao estado de São Paulo, dos quais 22,84% dos casos estão con-
centrados no Município de São Paulo. Em relação às taxas
de detecção apresentam-se muito elevadas contrariando as
recomendações de órgãos de saúde. Em 2010, as taxas de
detecção da SA foi de 2,6 para o estado de São Paulo e 4,2 para
o município de São Paulo, o que correspondeu a um aumento
de 3334,98% e 3194,01% em relação ao número de casos noti-
ficados para o Estado e município de São Paulo de 2010 a 2018
respectivamente. Esse aumento é observado, de acordo com
o banco de dados, em todas as regiões, estados e municípios
da federação. É evidente o estabelecimento de uma epidemia
em relação à Sífilis Adquirida no Brasil e em suas unidades
federativas e municipais, o que torna necessário identificar
as lacunas na prevenção, rastreio, diagnóstico e tratamento
dessa afecção.
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