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NOTA I'IICNICA O2I2O21: ORIENTAqOI]]S PAII,A I)IAGNOS'f IC,O

LABORATORIAT, DE }'EBRE MAYARO E FEBRE OROPOUCHE

DEFINIQ6ES

Febre Mayaro

A Febre Mayaro 6 causada pelo virus Mayaro (MAYV), um arbovirus (virus transmitido por

arlr6podes) da farnilia Togaviridae, g€tero Alphaviras, assim como o virus Chikungunya

(CHII(V), ao qual 6 relacionado gen6tica e antigenicamente.

O ciclo epiderriol6gico do MAYV 6 semelhante ao da Febre Amarela Silvestre e se d6 com

a participagao de mosquitos silvestres, principahnente do g6nero Haemagogus, corn h6bitos

estritamente diurnos e que vivetn nas copas das 6rvores, o que favorece o contato co1l1 os

hospedeiros animais. Nesse ciclo, os pritnatas slo os principais hospedeiros do virus e o

hornem 6 considerado urn hospedeiro acidental.

Outros g6neros de raosquitos participaur do ciclo de mauutengEo do virus na natureza, tais

como Culex, Sabethes, Psorophora, Coquillettidia e Aedes, al6m de outros hospedeiros

veftebrados cotno p6ssaros, marsupiais, xenadros (preguigas, tamandu6s e tatus) e roedores, que

podem atuar na amplificagdo e manutengao do virus em seu ambiente natural.

Dada a comprovagdo em laborat6rio da possibilidade de infecado do Aedes aegypti pelo

MAYV (cornpet6ncia vetorial) e de achados de infecgdo natural, considera-se haver risco

potencial de transmissdo urbana, que poderia eventualmente ser sustentada nurn ciclo

homem-mosquitofiomem. N6o existe transmissfro de uma pessoa para outra diretamente.

O sangue dos doentes 6 infectante para os mosquitos durante o periodo de viremia, que dura

ern m6dia 5 dias. A transmissio ocorre a partir da picada de mosquitos f6meas que se

infectam ao se alimentat'do sangue de primatas (macacos) ou humanos infectados com

o MAYV. Depois de infectados, e ap6s urt peliodo de incubagdo extrinseca (ern torno de 12

dias), os rnosquitos podem transmitir o virus por toda a vida. Assim como a febre amarela, a

doenga pelo MAYV 6 considerada uma zoonose silvestre e, portanto, de impossivel



eliminagao. O hornem 6 considerado utn hospedeiro acidental, quando frequenta o habitat

natural de hospedeiros, reservat6rios e vetol'es silvestres infectados.

Os sintomas da Febre Mayaro s6o sernelhantes aos provocados pelo virus Chikungunya e

outros arbovirus. O quadro clinico inicia-se com sindrome febril aguda inespecifica, e que

pode acornpanhar cef'al6ia, rnialgia e exantema, dificultando o diagn6stico diferencial, assinr

corno a detenninagdo da incid6ncia da Febre Mayaro. A arlralgia, que pode ser acorlpanhada

de edema articular', 6 o principal sintorna das fonnas severas e, ocasionalmente, pode ser

incapacitante ou lirnitante, persistindo por lreses. Casos graves podem apresentar encefalite

(inflarnagSo no c6rebro), mas na rnaioria dos casos a doenga 6 autolirnitada, com o

desaparecimento dos sintomas eln ulra seflana.

Definigflo de caso da Febre Mayaro - Individuo que apresentou febre e artralgia e/ou edema

afticular, acornpanhado de cefal6ia e/ou mialgia e/ou exantema, com exposigdo nos riltirnos

15 dias (ou rnoradia) ern 6rea silvestre, rural ou de mata em todo o terit6rio nacional.

Febre Oropouche

A Febre Oropouche 6 uma arbovirose causada pelo virus Oropouche (OROV) da farrilia

Bunyaviridae (sorogrupo Sirnbu), transmitido pelo Culicoides paraensls, tamb6m conhecido

corno rnaruinr, da farnilia Ceratopogonidae. Contudo, j6 for coraprovado que outros vetores,

corlro os rnosquitos do gdnero Culex, tambbn podeln transmitir o OROV. Existc urn ciclo

selvagern que envolve hospedeiros como primatas e preguigas, e urn ciclo urbano onde o ser

hurnano continua sendo o principal hospedeiro. O periodo de incubagio 6 de 4 a 8 dias

quando entSo surgem os primeiros sintomas.

DefinigSo de casos da Feble Oropouche - Apesar de nao ter uma definigdo de caso definida

para fins de notificagdo, os sintorlas slo semelhantes ao da Dengue. Atentar para as 6reas

endCrnicas e lecentemente afetadas;

Os sintornas podern incluir cefal6ia, rnialgia, arlralgia, anorexia, tontura, arrepios e fotofobia.

Alguns pacientes relatam exantema, n6usea, v6mitos , diarceia, conjuntivite, dor epig6strica e

dor retro orbital. A recordncia dos sintomas d frequente poucos dias ap6s o inicio dos

prirneiros sinais, por6nl com menor intensidade. Os sintomas duram de 5 a 7 dias, no entanto,

a recuperaqSo total pode levar v6rias sernanas em alguns pacientes. At6 o rnomento n6o h6

relatos de 6bitos associados d infec96o pelo virus, por6m a detecado do virus no fluido

c6rebro-espinhal sugere que a doenga pode comprometor o sistema nervoso central - SNC.



VIGILANCIA LABORATORIAL:

Err decom6ncia das similaridades com outras arboviroses, pri,cipahnente Dengue e
chikungunya, o diagn6stico laboratorial 6 fundamental para a conclusdo da causa etiol6gica,
em conjunto com os achados clinicos e epidemiol6gicos.

Febre Mayaro: os casos suspeitos devem ter amostra de soro ou plasma coletada para o
diagn6stico etiol6gico no primeiro acesso ao sistema de saude, at6 5 dias ap6s inicio dos
sintomas (periodo de viremia). por conta da baixa viremia, o idear 6 coletar at6 o terceiro
dia ap6s o inicio dos sintomas.

Febre oropouche: os casos suspeitos devem ter amostra de soro ou prasma coletada para o
diagn6stico etiol6gico no primeiro acesso ao sistema de saride, at6 6 dias ap6s inicio dos
sintomas (periodo de viremia),

Ap6s a coleta, armaze,,ar -20"c (congelar), ou 2 a g"c (refrigerar) por no rn6ximo 7 dias,
ap6s esse pe'iodo a amostra deve ser congelada, ideal: Enviar em ate 7 dias em gero
recicl6vel ern caixa t6nnica para o LACEN/pI.

Na ocorr6ncia de 6bitos suspeitos para Febre do Mayaro e Oropouche:
colher amostras dos principais tecidos (figado, bago, rins, coraqdo, pulmdo e c6rebro), em

duplicata' As amostras devem ser armazenadas e enviadas tanto para a pesquisa de virus
(ultrabaixa temperatura) como para exames histopatol6gicos e imunohistoquimicos, quando
deverr ser acondicionadas em fonnol (10%) e rnantidas em temperatura ambiente.
Todas as amostras devern ser encarninhadas ao LACEN-pI, que enviara ao laborat6rio de
Referdncia Nacional, Instituto Evandro Chagas, (IEC) o mais breve possivel.

Cadastro das amostras no sistema GAL _ preenchimento da requisigio:
Finalidade: Investigag6o;

Descriqflo: Dengue;

Agravo/Doenga: Oropouche;

Amostra: Soro/sangue, LCR, tecidos (confonne o tipo de amostra coletada. Identificar.,1,,
quando primeira anlostra, ,,2,, quando segunda amostra, etc.).

Pesquisa: Pesquisa de Arbovirus _ Biologia Molecular.
Importante: Informar no Gerenciador de Ambiente Laboratoriar - GAL: A data de inicio



dos sintornas e a <.lata da coleta da
gestante e qual o per.iodo gestacional,

caso de 6bito, entte outros.

amostra (campo obrigat6rio).

dados clinicos, se 6 caso grave.

tamb6rn informar se 6

No carnpo "Caso,,se 6

ITLUXO DE NOTIFICAQAO:

A Portaria n'2'0IO/GM/MS, de 27 de novembro de 2023,crefine que os casos suspcitosdevem ser' obrigatoriamente, notificados por meio da ficha cre investigagfio do Sistemade informaglio de Agravos ,e Notificagflo (.INAN), is vigir^ncias epidemior6gicas
municipais em at6. j dias, a partir do conhecimento de sua ocorr.ncia, enquanto anotificagf,o de 6bitos suspeitos creve ser realizada em at6 24 horas do conhecimento desua ocorr6ncia.

os casos suspeitos e confirmados de Febre Mayaro devem ser,otificados por,reio da Fichade Notificagio/Conclusio (ficha de notificag,o individual), disponivel err:http://www'porlarsina,.saude.gov.brlirnages/docurnentos/Agravos/NINDIV/Ficha 
conclusao

_v5.pdf.

Utiliza,do-se o cID Ag3.g (outras Febres virais especificacras trans,ritidas por artr6podes);os casos suspeitos e confirmados de Febre oropor,rche deverl ser notificados por,reio claFicha de Notificag^0/concrusio, confo.me enderego eretr6nico acima utiriza,ao-se o cIDA93,0 (F ebre de Oropouche).
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Atenciosamente,

Gorcnte 'l'6cuico do LACEN-PI


