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Marco  Legal  
 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece, em seu art. 19 -Q, que 
a incorporação, a exclusão ou a alteração de novos medicamentos, produtos e 
procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolo clínico ou de 
diretriz terapêutica são  atribuições do Ministério da Saúde - MS. Para cumprir essas 
atribuições, o MS é assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec.  

As diretrizes clínicas são documentos baseados em evidências científicas, 
que visam a garantir as melhores práticas para o diagnóstico, tratamento e 
monitoramento dos pacientes no âmbito do SUS, tais como protocolo clínico e 
diretrizes terapêuticas, protoc olo de uso e diretrizes brasileiras ou nacionais. Podem 
ser utilizadas como materiais educativos aos profissionais de saúde, auxílio 
administrativo aos gestores, regulamentação da conduta assistencial perante o 
Poder Judiciário e explicitação de direitos a os usuários do SUS.  

As diretrizes clínicas devem incluir recomendações de condutas, 
medicamentos ou produtos para as diferentes fases evolutivas da doença ou do 
agravo à saúde de que se tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda 
de eficácia e de surgimento de intolerância ou reaçã o adversa relevante, provocadas 
pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. A lei reforçou a 
análise baseada em evidências científicas para a elaboração desses documentos, 
destacando os critérios de eficácia, segurança, ef etividade e custo -efetividade para 
a formulação das recomendações sobre intervenções em saúde.  

O Anexo XVI Portaria de Consolidação GM/MS n° 1, de 28 de setembro de 
2017, instituiu na Conitec uma Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT, com as 
competências de analisar os critérios para priorização da atualização de diretrizes 
clínicas vigentes, con tribuir para o aprimoramento das diretrizes metodológicas que 
norteiam a elaboração de diretrizes clínicas do Ministério da Saúde, acompanhar, em 
conjunto com as áreas competentes do Ministério da Saúde, a elaboração de 
diretrizes clínicas, indicar especia listas para elaboração e revisão de diretrizes 
clínicas, dentre outras.  

A Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT é composta por 
representantes de Secretarias do Ministério da Saúde interessadas na elaboração de 
diretrizes clínicas: Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Secretaria de Atenção 
Especializada à Saúde, Secretari a de Vigilância em Saúde e Ambiente, Secretaria de 
Saúde Indígena e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo 
Econômico -Industrial da Saúde .   

Após concluídas as etapas de definição do tema e escopo das diretrizes 
clínicas, de busca, seleção e análise de evidências científicas e consequente 
definição das recomendações, a aprovação do texto é submetida à apreciação do 
Comitê de PCDT, com posterior  disponibilização deste documento para contribuição 
de sociedade, por meio de consulta pública (CP) pelo prazo de 20 dias antes da 
deliberação final e publicação. Esse prazo pode ser reduzido a 10 dias em casos de 
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urgência. A consulta pública é uma importante etapa de revisão externa das 
diretrizes clínicas.  

O Comitê de PCDT é o fórum responsável pelas recomendações sobre a 
constituição ou alteração de diretrizes clínicas. É composto por quinze membros, um 
representante de cada Secretaria do Ministério da Saúde ξ sendo presidido pelo 
representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo 
Econômico -Industrial da Saúde  (SECTICS) - e um representante de cada uma das 
seguintes instituições: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, Conselho Nacional de Saúde - CNS, 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde ξ CONASEMS, Conselho Federal de Medicina ξ 
CFM, Associação Médica Brasileira ξ AMB e Núcleos de Avaliação de Tecnologias 
em Saúde ξ NATS, pertencentes à Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em 
Saúde - Rebrats. Cabe à Secretaria-Executiva, exercida pelo Departamento de 
Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS/SECTICS/MS), a gestão e 
a coordenação das atividades da Conitec.  

Todas as recomendações emitidas pelos Comitês são submetidas à Consulta 
Pública (CP) pelo prazo de 20 (vinte) dias, exceto em casos de urgência quando o 
prazo poderá ser reduzido a 10 dias. As contribuições e sugestões da consulta 
pública são organizadas e  avaliadas pelo Comitê responsável, que emite deliberação 
final. Em seguida o processo é enviado para decisão do Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico -Industrial da Saúde , que deverá 
submeter as diretrizes clínicas à manifest ação do titular da Secretaria responsável 
pelo programa ou ação a elas relacionados. A decisão pode ser precedida de 
audiência pública. A portaria decisória é publicada no Diário Oficial da União.  

Conforme o Decreto n° 7.646, de 21 de dezembro de 2011, o Secretário  de 
Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico -Industrial da Saúde. 
deverá submeter as diretrizes clínicas à manifestação do titular da Secretaria 
responsável pelo programa ou ação a ele relacionado antes de publicar a portaria 
decisória.  
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Apresentação  
 

A proposta de elaboração do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT) de Porfirias é uma demanda proveniente da Secretaria de Atenção 
Especializada à Saúde (SAES), com  a finalidade de prover recomendações para o 
diagnóstico e cuidado de pacientes com Porfirias no Sistema Único de Saúde (SUS ). 
Profissionais da saúde envolvidos no processo de cuidado, prescrição de 
medicamentos e gerenciamento da condição clínica na atenção primária e serviços 
especializados são os usuários alvo desse PCDT.  

 

Deliberação inicial  
 

Os membros do Comitê de PCDT, presentes na 134ª Reunião Ordinária  da 
Conitec, realizada em 04 de outubro de 2024, deliberaram para que o tema fosse  
submetido à consulta pública com recomendação preliminar favorável à  publicação 
deste Protocolo.
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ANEXO 

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DE 
PORFIRIAS 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

As porfirias constituem um conjunto de doenças metabólicas raras, herdadas 
ou adquiridas, causadas por deficiências de enzimas envolvidas na biossíntese d o 
heme, que resultam no acúmulo de precursores do heme ou de porfirinas em 
diferentes tecidos 1.  

O heme está envolvido em diversos processos celulares, como: conferir à 
hemoglobina e à mioglobina a capacidade de transportar oxigênio 2; transporte de 
elétrons, geração de energia e transformação química nos citocromos; ativação ou 
inativação do peróxido de hidrogênio nas peroxidases e catalases, respectivamente; 
catalisação da oxidação do triptofano na triptofano pirrolase, além de papéi s em 
sistemas enzimáticos, como ciclooxigenase e óxido nítrico sintase 3.  

Embora a biossíntese do heme esteja presente em todos os tipos de células, 
a maior parte (80%) é produzida na medula óssea, atendendo aos requisitos de 
hemoglobinização dos eritrócitos. O heme sintetizado no fígado (20%) é utilizado nos 
citocromos P450 , que oxidam diversas substâncias, incluindo fármacos, esteroides 
endógenos, vitaminas, ácidos graxos e prostaglandinas 1. 

Oito enzimas estão envolvidas na síntese de heme: ácido delta -
aminolevulínico sintase (ALAS1/ALAS2), ácido delta -aminolevulínico desidratase 
(ALAD), porfobilinogênio desaminase (PBGD), uroporfirinogênio III sintase (UROS), 
uroporfirinogênio descarboxilase (UROD); coproporfirinogênio oxidase (CPOX), 
protoporfirinogênio oxidase (PPO) e ferroquelatase (FECH) ( Figura 1 ). Com exceção 
da Protoporfiria Eritropoiética ligada ao X  (PLX), que é causada pelo aumento da 
atividade de ALAS2, todas as porfirias são causadas pela diminuição da atividade de 
uma das enzimas da via 4. Embora existam oito enzimas envolvidas na biossíntese do 
heme, já foram descritos dez tipos de porfiria. A harderoporfiria é uma forma variante 
da coproporfiria hereditária ( CPH), extremamente rara, apresentando -se 
predominantemente na primeira infância, principalmente com anormalidades 
hematológicas. A origem dessa forma é uma variante genética bialélica disfuncional 
ou um alelo nulo no éxon 6 do gene CPOX 5. Do mesmo modo, a porfiria 
hepatoeritropoiética (PHE) constitui uma forma bialélica da porfiria cutânea tardia 
(PCT)6. 
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Figura 1. Biossíntese de heme.  
Através da atividade de oito enzimas (destaque cinza), Succinil -CoA e glicina são convertidos em heme, 
que é transportado para fora da mitocôndria e usado para a formação das hemoproteínas. As porfirias 
(destaque roxo) são causadas por alterações na ativid ade dessas enzimas, como resultado do acúmulo 
dos precursores de heme e porfirinas em diferentes tecidos. No fígado, o heme regula a ALAS1 por 
meio de feedback negativo. A isoforma ALAS2 é específica para eritrócitos. ALAS, ácido delta -
aminolevulínico sint ase; PLX, Protoporfiria Eritropoiética ligada ao X; ALAD, ácido delta -aminolevulínico 
desidratase; PALAD, porfiria por deficiência de ácido delta -aminolevulínico desidratase; PBGD, 
porfobilinogênio desaminase; PAI, porfiria aguda intermitente; UROS, uropor firinogênio III sintase; PEC, 
porfiria eritropoiética congênita; UROD, uroporfirinogênio descarboxilase; PCT, porfiria cutânea tardia; 
PHE, porfiria hepatoeritropoiética;   CPOX, coproporfirinogênio oxidase; CPH, coproporfiria 
hereditária;   PPOX, protoporfi rinogênio oxidase; PV, porfiria variegata; FECH, ferrochelatase; PPE, 
protoporfiria eritropoiética.  
Fonte: autoria própria.  

 

Além do local em que há a deficiência enzimática (fígado ou eritrócito), as 
características químicas das substâncias que se acumulam são determinantes para 
as características clínicas das diferentes porfirias. Quando o bloqueio da via leva ao 
acúmulo de ác ido delta -aminolevulínico (ALA) e porfobilinogênio (PBG) , conhecidos 
como precursores de porfirinas, os sintomas são neuroviscerais, dando origem às 
porfirias hepáticas agudas. Já o acúmulo de porfirinas leva, especialmente, a 
manifestações cutâneas 5. O Quadro 1  resume as principais características dos 
diferentes tipos de porfirias, classificadas em três grupos: porfirias hepáticas agudas, 
porfirias eritropoiéticas cutâneas e porfirias hepáticas cutâneas.  
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Quadro 1. Principais características das porfirias  

Grupo  Porfiria  Enzima 4,5 Gene4,7 Herança 
genética 4,7 

Frequência 4,8-10 Apresentação 
clínica 4,5 

Início usual dos 
sintomas 4,6,7,11-16 

Porfirias 
hepáticas 
agudas  

Porfiria por deficiência de ácido 
delta -aminolevulínico 
desidratase (PALAD) 

Ácido delta -
aminolevulínico 
desidratase (ALAD)  

ALAD AR 
Extremamente rara (10 
casos descritos no 
mundo)  

Neurovisceral 
aguda  

Infância ou 
juventude  

Porfiria aguda intermitente  (PAI) Porfobilinogênio 
desaminase (PBGD) HMBS AD 0,13:1.000.000b Neurovisceral 

aguda  
3ª-4ª década de 
vida 

Coproporfiria hereditária (CPH)  Coproporfirinogênio 
oxidase (CPOX) CPOX AD 0,02: 1.000.000b 

 
Neurovisceral 
aguda e cutânea  

Os ataques agudos 
são mais 
frequentes em 
mulheres entre 16 e 
45 anos de idade 
(os anos de 
ovulação ativa)  

Porfiria variegata (PV) Protoporfirinogênio 
oxidase (PPOX) PPOX AD 0,08:1.000.000b Neurovisceral 

aguda e cutânea  

Porfirias 
eritropoiéticas 

cutâneas  

Protoporfiria Eritropoiética 
ligada ao X  (PLX) 

Ácido delta -
aminolevulínico sintase 
2 (ALAS2) 

ALAS2 Ligada ao 
X 

<1:1.000 000c Cutânea e 
raramente hepática  

Primeira infância ou 
infância  

Porfiria eritropoiética congênita 
(PEC) 

Uroporfirinogênio III 
sintase (UROS) 

UROS AR 

<1:1.000 000c Cutânea e anemia 
hemolítica  

Nascimento ou 
primeira infância  

GATA1a 
Ligada ao 
X 

Protoporfiria eritropoiética (PPE)  Ferrochelatase (FECH) FECH AR 0,12:1.000.000 b Cutânea e 
raramente hepática  

Primeira infância ou 
infância 

Porfirias 
hepáticas 
cutâneas  

Porfiria cutânea tardia (PCT) 
Uroporfirinogênio 
descarboxilase (UROD) UROD 

AD 2ξ5:1.000.000 b Cutânea 4ª-5ª década de 
vida 

Porfiria hepatoeritropoiética 
(PHE) AR 

Extremamente rara 
(<100 casos descritos 
no mundo)  

Cutânea Primeira infância  

a Variantes patogênicas no gene GATA1 representam aproximadamente 1% dos casos de PEC.  B Incidência. C Prevalência. AR, autossômica recessiva; AD, autossômica 
dominante.  
Fonte: Adpatado de Erwin et al. (2021), Stölzel et al. (2019), Erwin et al. (2013), Rudnick et al. (2013), Balwani et al. (2013), Rudnick et al. (2013), Sardh et al. (2005), Wang et 
al . (2012), Singal et al. (2013), Balwani et al. (2012), Elder et al. (2013), Orphanet (2021) e Orphanet (2021)4-16. 
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As porfirias hepáticas agudas  incluem a porfiria por deficiência de ácido 
delta -aminolevulínico desidratase (ALAD), a porfiria aguda intermitente ( PAI), a 
coproporfiria hereditária  (CPH) e a porfiria variegata (PV). A PALAD é considerada 
extremamente rara, com poucos casos descritos em todo o mundo 4. Um registro 
brasileiro 17 identificou que a PAI  é o tipo mais frequente no país, representando 59,4% 
dos casos de porfiria. Já as CPH, PV e PALAD correspondem a, respectivamente, 
4,3%, 2,5% e 0,4% dos pacientes brasileiros18. Essas doenças são doenças 
clinicamente heterogêneas e com potencial risco de morte.  

De forma geral, as porfirias hepáticas agudas não se manifestam antes da 
puberdade. Apesar de afetar ambos os sexos, sua prevalência é maior entre 
mulheres jovens 19. As mulheres podem sofrer com ataques mensais, relacionados 
ao ciclo menstrual. Os ataques cíclicos têm início geralmente na fase lútea, quando 
os níveis de progesterona estão mais elevados, e costumam terminar com o início 
da menstruação 5,20. Como os sintomas podem ser inespecíficos, as porfirias 
hepáticas agudas são frequentemente confundidas com outras doenças mais 
comuns, como infecção urinária, gastroenterocolite, endometriose e doença 
inflamatória pélvica, sendo tratadas inadequadamente 20. 

Já as porfirias eritropoiéticas cutâneas  são caracterizadas principalmente 
pela fotossensibilidade cutânea, devido ao acúmulo de porfirinas. As lesões 
cutâneas na PLX e na PPE não se apresentam bolhosas, enquanto a PEC 21 
caracteriza -se pela formação de bolhas em áreas expostas ao sol ou à luz 4. De 
acordo com um registro brasileiro, as protoporfirias eritropoiéticas representam 4,1% 
dos casos de porfiria no Brasil, embora não se saiba se essa frequência inclui apenas 
PPE ou uma combinação de PPE e PLX. A PEC corresponde a 1,1% dos casos18. A PPE 
possui penetrância completa, mas expressividade variável, e afeta igualmente 
homens e mulheres. Na PLX, devido à herança ligada ao X, todos os homens são 
afetados e, frequentemente, de forma grave. Em contrapartida, o fenótipo nas 
mulheres pode variar de assintomático a grave 22. 

A fotossensibilidade cutânea na PPE e na PLX é clinicamente indistinguível e 
se manifesta com dor, queimação, eritema e edema. Podem ocorrer petéquias ou, 
menos comumente, púrpura. As alterações crônicas podem incluir onicólise, 
hiperqueratose (especialmen te no dorso das mãos e nas articulações dos dedos) e 
cicatrizes leves. A hepatopatia, devido ao acúmulo expressivo de protoporfirina IX, é 
uma complicação potencialmente fatal de qualquer protoporfiria 1. Sabe-se que até 
5% dos pacientes com PPE podem desenvolver doença hepática mais avançada 1,11. 
No entanto, é desafiador determinar com precisão se a doença hepática ocorre com 
a mesma frequência e gravidade na PLX, uma vez que sua história natural não é tão 
conhecida 6. Pacientes com hepatopatia protoporfírica grave podem desenvolver 
neuropatia motora grave semelhante à observada nas porfirias agudas. Cálculos 
biliares são comuns e podem exigir colecistectomia. Devido à impossibilidade de 
exposição ao sol, pacientes com  protoporfirias são propensos à deficiência de 
vitamina D 1,11. 

Na PEC, a coloração avermelhada da urina  é comumente considerada o 
primeiro sinal clínico, ocorrendo frequentemente na primeira infância 4. Este tipo de 
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porfiria é caracterizado por fotossensibilidade crônica grave com anemia hemolítica. 
As lesões cutâneas são bolhosas e semelhantes às encontradas nas porfirias 
hepáticas cutâneas, no entanto, devido aos níveis de porfirina bastante elevados, as 
lesões de p acientes com PEC costumam ser mais graves 1. As bolhas estão sujeitas à 
ruptura e apresentam um alto risco de infecção. Podem ocorrer deformidades, com 
desfiguração das características faciais e dos dedos. A anemia hemolítica leve a 
grave é comum, podendo levar à dependência de transfusão 1,4,7. Outras 
manifestações clínicas da PEC são: úlceras e cicatrizes na córnea, que podem evoluir 
para cegueira; manchas marrom -avermelhadas nos dentes devido à deposição de 
porfirinas (eritrodontia); perda de massa óssea; hiperplasia da medula óssea; e 
deficiên cia de vitamina D, assim como nas protoporfirias, devido à impossibilidade 
de exposição ao sol 7. 

As porfirias hepáticas cutâneas  incluem porfiria cutânea tardia (PCT) e 
porfiria hepatoeritropoiética (PHE). Um registro brasileiro mostram que a PCT é a 
segunda porfiria mais comum no Brasil, representando 22,1% dos casos 18, enquanto 
a PHE aparece de forma muito menos expressiva, sendo apenas 0,9% dos casos. 
Apesar da PCT aparentemente afetar mais homens ao redor do mundo 12, os registros 
mostraram uma maior frequência para mulheres (68% dos casos) 18. Em contrapartida, 
a PHE parece afetar igualmente ambos os sexos 6. 

A PCT é originada pela inibição da enzima UROD, levando a um aumento 
acentuado de uroporfirinas e porfirinas heptacarboxil no plasma e na urina, em 
conjunto com quantidades menores de coproporfirina. Pode ser dividida em três 
tipos: adquirida ou esporádica  (tipo I), na qual o déficit de atividade UROD é restrito 
ao fígado; familiar ou hereditária (tipo II), na qual o déficit de atividade UROD é cerca 
de 50% em todos os tecidos por uma variante genética no gene UROD; e um tipo 
familiar rara (tipo III), sem variante genética da enzima afetada, em que o déficit de 
atividade UROD é também restrito ao fígado, como no tipo I, mas com familiares 
acometidos 23. Quando herdada, a PCT possui penetrância incompleta 1. 
Aproximadamente 80% dos pacientes com PCT apresentam o tipo I e menos de 5% 
apresentam o tipo III 23. 

Os fatores precipitantes conhecidos que induzem a PCT são o consumo 
excessivo de álcool, infecção pelo vírus da hepatite C, infecção pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), ingestão de estrogênio, doença renal avançada e 
tabagismo 23,24. A hemocromatose hereditária é considerada um fator hereditário que 
pode predispor a PCT, contribuindo para a formação de um inibidor da enzima 
UROD5,23. O ferro promove a formação de espécies reativas de oxigênio que oxidam 
o uroporfirinogênio, substrato da enzima UROD, gerando uroporfirinas e 
uroporfometileno. Este último inibe a atividade enzimática de UROD devido à sua 
capacidade competitiva de adaptação ao sítio catalítico da enzima 23. A natureza rara 
da PHE torna difícil a identificação de fatores precipitantes  para a doença. Acredita -
se, no entanto, que sejam os mesmos da PCT 6. 

Clinicamente, os tipos I e II da PCT são indistinguíveis  e as lesões cutâneas 
são bolhosas, semelhantes às da PEC 24. As bolhas formadas pela exposição à luz 
solar se rompem facilmente, tornando -as propensas à infecção. Ocorrem 
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frequentemente a formação de crostas e cicatrizes na pele, milium , hipertricose e 
hiperpigmentação facial. Não há sintomas neurológicos na PCT 1. O quadro clínico na 
PHE também é semelhante ao da PEC, incluindo anemia hemolítica, fototoxicidade 
grave com bolhas, cicatrizes, eritrodontia e urina de cor avermelhada 4,24.  

Independentemente do tipo de porfiria, a identificação de fatores de risco, 
sinais e sintomas em estágio inicial, assim como o encaminhamento ágil e adequado 
para o atendimento especializado dão à Atenção Primária um caráter essencial para 
um melhor result ado terapêutico e prognóstico dos casos.  

Este Protocolo visa a estabelecer critérios diagnósticos, de tratamento e de 
monitoramento de pacientes com porfirias no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

 

2. METODOLOGIA 
 

O processo de desenvolvimento desse PCDT seguiu recomendações das 
Diretrizes Metodológicas de Elaboração de Diretrizes Clínicas do Ministério da 
Saúde25. Uma descrição mais detalhada da metodologia está disponível no Apêndice 
1. Além disso, o histórico de alterações deste Protocolo encontra -se descrito no 
Apêndice 3.  

 

3. CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE 
DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE 
(CID-10) 

 

- E80.0: Porfiria hereditária eritropoiética;  

- E80.1: Porfiria cutânea tardia; 

- E80.2: Outras porfirias. 

 

4. DIAGNÓSTICO 

4.1. Diagnóstico clínico e laboratorial  
 

As porfirias são diagnosticadas e diferenciadas por padrões bioquímicos 
específicos de porfirinas e precursores de porfirina elevados na urina, fezes e 
sangue 5. A solicitação de exames laboratoriais para investigação deve ser baseada 
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no quadro clínico, história médica e familiar e exame físico abrangente 26. Em geral, 
as principais manifestações clínicas das porfirias são neurológicas, geralmente na 
forma de ataques neuroviscerais agudos, ou cutâneas, resultantes da fototoxicidade 
(fotossensibilidade cutânea com ou sem bolhas) 26,27.  

Para o diagnóstico da doença, a rede de atenção à saúde inclui a pesquisa de 
PBG na urina, a dosagem de ALA na urina e a dosagem de porfirinas na urina. Além 
disso, a análise quantitativa de PBG urinário para confirmação diagnóstica ou 
prognóstico de porfirias hepáticas agudas foi incorporada ao SUS conforme Portaria 
SECTICS/MS nº 17/2024 28. Adicionalmente, a pesquisa de coproporfirina na urina, 
inicialmente destinada à detecção de metais pesados, principalmente chumbo, 
pode ser empregada para o diagnóstico diferencial em situações clínicas suspeitas 
tanto de intoxicação por chumbo quanto de porfirias agudas. Tais exames, bem 
como outros testes específicos para o diagnóstico de porfirias, devem ser solicitados 
conforme a disponibilidade no serviço de saúde. Exames gerais e complementares 
podem ser necessários de acordo com a evolução do quadro clínico.  

 

4.1.1. Porfirias hepáticas agudas  
 

Quando sintomáticas, esse grupo de porfirias caracterizam -se por ataques 
neuroviscerais agudos, que envolvem dor abdominal, náusea, vômito, constipação, 
febre, distúrbios da sudorese, polineuropatia, taquicardia, arritmia cardíaca, 
hipotensão postural ou h ipertensão arterial, hiponatremia, encefalopatia aguda, 
síndrome de encefalopatia posterior reversível, convulsões, estado de mal 
epiléptico, vasoespasmo e vasoconstrição cerebral, psicose aguda e insônia 19. Os 
episódios são extremamente dolorosos, e o nível de dor pode ser descrito pelos 
pacientes como "não compatível com a vida" 29. Os ataques agudos podem ocorrer 
de forma isolada, no entanto, aproximadamente 5% dos pacientes sintomáticos os 
apresentam de forma recorrente (mais que 4 vezes por ano) 29. Todos os pacientes 
com porfiria hepática aguda, especialmente aqueles que sofrem ataques 
frequentes, são particularmente susceptíveis a complicações crônicas, que incluem 
hipertensão, dor crônica, disfunção autonômica, insuficiência renal e carcinoma 
hepatocelular 4. 

A penetrância e a gravidade são particularmente influenciados por uma 
combinação de fatores ambientais e fisiológicos 4. Diversos fatores precipitantes 
podem desencadear ataques agudos, incluindo bebidas alcoólicas, medicamentos 
porfirinogênicos (considerados precipitantes de crises em pessoas com porfirias 
agudas), jejum prolongado, dietas restritivas com baixo teor de ca rboidratos, 
incluindo dieta Atkins, tabagismo, agentes anestésicos, exercícios físicos 
extenuantes, estresse emocional, gravidez e puerpério 19. A PAI e PALAD são os 
únicos tipos de porfiria cuja apresentação clássica não envolve fototoxicidade 
cutânea, uma vez que as deficiências enzimáticas ocorrem antes da formação de 
porfirinas. No entanto, sintomas cutâneos podem ocorrer em pacientes com PAI e 
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doença renal avançada 29. Na PV e na CPH, bolhas cutâneas crônicas, milium , áreas 
pigmentadas e cicatrizes podem ocorrer na pele exposta ao sol 20. A urina de cor 
escura, marrom -avermelhada ou arroxeada, característica clínica que origina o 
termo porfirio , pode não estar presente na urina recém -eliminada em pacientes com 
PAI ou PALAD, pois os precursores do heme são incolores. Só quando há exposição 
à luz em temperatura ambiente é que a urina se torna escura pela formação de 
porfobilina. Uma outra alteraçã o na coloração da urina ocorre devido à pigmentação 
intrínseca das porfirinas, ocorrendo em CPH e PV, na urina recém eliminada durante 
ataques agud os30.  

Considera-se porfiria aguda em pacientes com sintomas abdominais, 
neurológicos, psiquiátricos e cardiovasculares, quando diagnósticos alternativos são 
desconsiderados após a avaliação clínica inicial 5,31. Durante as crises porfíricas, a dor 
abdominal aguda grave é o sintoma mais comum, sendo difusa, inespecífica e 
refratária a analgésicos comuns. Pode ocorrer náusea, vômito, constipação ou 
diarreia. Diferentemente de outras condições agudas no abdômen, o exame físico 
abdominal é geralmente normal 5,30. A suspeita diagnóstica de porfiria aguda é 
intensificada pela presença de sintomas adicionais, como urina avermelhada, 
marrom -avermelhada ou roxa, hipertensão, taquicardia, hiponatremia, fraqueza 
muscular proximal, convulsões ou dor associada com a fase luteínica do ciclo 
menstrual. Ainda assim, essas observações são inespecíficas e não devem ser 
consideradas suficientes para o diagnóstico 31,32.  

Os ataques agudos de porfiria podem ser investigados pela dosagem urinária 
quantitativa de PBG e ALA (testes de primeira linha) e dosagem urinária de porfirinas 
totais e frações (testes de segunda linha), com resultados normalizados para 
creatinina urinári a medida na mesma amostra 20,33. A dosagem de porfirinas totais 
amplia a sensibilidade dos testes primários, visto que os níveis de PBG e ALA 
frequentemente se elevam menos e retornam aos limites normais de maneira mais 
rápida, especialmente em casos de PV e CPH, enquanto o aumento das porfirinas na 
urina tende a ser mais duradouro 31. 

O diagnóstico diferencial das porfirias agudas é desafiador devido ao seu 
caráter raro, aos sintomas e apresentações inespecíficas, como dor abdominal 
aguda ou recorrente, e à solicitação e interpretação inadequada dos testes 
laboratoriais 31. A Figura 2  destaca as principais diferenças clínicas e laboratoriais 
entre as quatro porfirias hepáticas agudas.  
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Figura 2.  Diagnóstico diferencial das Porfirias Hepáticas agudas .  
Fonte: Anderson et al. (2021), Woolf et al. (2016), Brito Avô et al. (2023), Stein et al. (2013) e 
Souza et al. (2020)19,31-34. 

 

As amostras de urina para testes bioquímicos devem ser coletadas, 
preferencialmente, durante ou logo após uma suspeita de ataque agudo, quando os 
níveis de PBG, ALA e porfirinas estão mais elevados. Ressalta -se que a maioria dos 
estudos descreve sobre o us o de uma amostra de urina aleatória e não de 24 horas. 
A amostra de urina deve ser refrigerada a 4 ºC desde seu envio ao laboratório até o 
momento da análise e mantida ao abrigo de luz (utilizando frasco âmbar, opaco ou 
protegido por papel alumínio), a fim  de evitar resultados falso -negativos, uma vez 
que a luz estimula a isomerização não enzimática e a conversão de PBG e ALA em 
porfirinas e outros metabólitos. Além disso, a amostra deve ser analisada idealmente 
em até 24 horas 35,36. 

 

4.1.2. Porfirias eritropoiéticas e hepáticas cutâneas  
  

As porfirias eritropoiéticas e hepáticas cutâneas se diferenciam das porfirias 
hepáticas agudas pela ausência de sintomas neuroviscerais e presença de 
fotossensibilidade, acompanhada ou não de bolhas 31. Em todas elas, os locais 
comuns de envolvimento são o dorso da mão e a face, além de outras áreas 
frequentemente expostas ao sol 5,37,38.  

A PPE é causada por uma deficiência parcial do gene FECH, que catalisa a 
etapa final da síntese do heme, levando, principalmente, ao aumento dos níveis de 
protoporfirina IX (PPIX) livre de metal nos eritrócitos. A PLX é caracterizada por 
variantes genéticas hipermórficas de ganho de função na enzima ALAS2. O au mento 
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da atividade enzimática de ALAS2 ocasiona o acúmulo eritrocitário de PPIX livre de 
metal e ligada ao zinco. O diagnóstico diferencial de PPE e PLX é um desafio, uma 
vez que ambas compartilham características clínicas e bioquímicas, como 
fotossensibilidade aguda, geralmente grave, e aumento de protoporfirina total 5.  

O diagnóstico de PPE e PLX pode ser baseado no aumento de protoporfirinas 
no eritrócito. A porcentagem de PPIX livre de metal é tipicamente superior a 90% na 
PPE e de 50% a 85% na PLX, em relação à zinco PPIX. As porfirinas podem estar 
aumentadas ou normais no plasma, enquanto geralmente estão normais na urina e 
nas fezes38. No entanto, com a deterioração da função hepática, a excreção urinária 
de coproporfirina pode aumentar 5.  

A PEC é caracterizada pela fotossensibilidade grave com lesões cutâneas 
bolhosas em áreas expostas ao sol, que, quando infectadas, levam à fotomutilação 
progressiva. Na pele ainda pode haver espessamento, aumento da friabilidade, hipo 
e hiperpigmentação, a lém de hipertricose da face e extremidades 39. A maioria dos 
pacientes com PEC apresenta urina de cor vermelha, sendo esse um dos primeiros 
sinais da doença, que costuma se manifestar ao nascimento ou na primeira infância 5. 

A anemia hemolítica é uma manifestação clínica comum na PEC com um 
amplo espectro de gravidade. A esplenomegalia secundária à anemia hemolítica 
pode estar presente, e, além de piorar o quadro de anemia, pode levar à leucopenia 
e trombocitopenia. Outras man ifestações clínicas incluem: úlceras e cicatrizes na 
córnea, descoloração marrom -avermelhada dos dentes (eritrodontia), osteopenia e 
expansão da medula óssea. Casos graves podem se manifestar através da hidropisia 
fetal não imune no útero. Em relação às ma nifestações bioquímicas, os indivíduos 
apresentam níveis marcadamente elevados de uroporfirina I e coproporfirina I na 
urina, eritrócitos ou líquido amniótico, bem como altas concentrações fecais de 
coproporfirina I 39. 

A PCT, por sua vez, se apresenta como fotossensibilidade com lesões 
cutâneas bolhosas. As manifestações na pele também envolvem uma maior 
fragilidade, levando à descamação mesmo em resposta a traumas muito leves, e 
atrasos na cicatrização de feridas em áre as expostas à luz solar. Raramente, os olhos 
podem ser afetados por complicações como necrose escleral, cicatrizes na córnea 
e conjuntiva e ectrópio 37.  

A maioria dos pacientes com PCT apresenta sobrecarga de ferro leve a 
moderada e elevação das enzimas hepáticas. O perfil bioquímico inclui elevação das 
porfirinas plasmáticas e urinárias com predominância de uroporfirina e 
heptacarboxilporfirina. As porfir inas fecais geralmente permanecem normais ou 
levemente aumentadas, mas, em alguns casos, podem apresentar elevação 
acentuada. A concentração de ALA é normal ou levemente aumentada e a de PBG 
é normal, auxiliando no diagnóstico diferencial de porfirias hepá ticas agudas com 
manifestações cutâneas (PV ou CPH) 37. 

A PHE, uma outra porfiria hepática cutânea, tende a manifestar sintomas 
cutâneos de forma mais precoce e intensa quando comparada à PCT, tendendo a se 
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assemelhar à PEC. Anemia leve associada à hemólise e hepatoesplenomegalia, 
assim como alterações leves e inespecíficas na função hepática são comuns. O perfil 
das porfirinas se assemelha à PCT, mas com aumento expressivo de zinco PPIX 
eritrocitária 27. A Figura 3  apresenta as principais diferenças clínicas e laboratoriais das 
porfirias cutâneas.  

 

 
Figura 3.  Diagnóstico diferencial das porfirias cutâneas. PPIX:  protoporfirina IX .  
Fonte: Singal (2019), Dickey et al. (2023), Stolzel et al. (2019), Anderson et al. (2021), Erwin et al. 
(2019) e Ramanujam et al. (2015)5,27,31,37-39. 

 

4.2. Diagnóstico genético  
 

Entre os dez tipos de porfirias, há aquelas com herança autossômica 
dominante, autossômica recessiva e ligada ao cromossomo X ( Quadro 1 )24. O 
diagnóstico das porfirias é baseado no quadro clínico e testes bioquímicos com 
amostras apropriadas, preferencialmente durante ou logo após o início dos 
sintomas 34,40,41. Os testes genéticos são úteis para confirmação diagnóstica, nos casos 
em que a caracterização completa do quadro não é possível por outros recursos; 
avaliação prognóstica; e para identificação de familiares pré -sintomáticos, para que 
possam ser aconselha dos sobre como reduzir o risco de ataques agudos, 
minimizando, desta forma, complicações da doença com medidas preventivas. No 
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entanto, neste último caso, é importante ressaltar que a baixa penetrância clínica nas 
porfirias autossômicas dominantes significa que a identificação de uma mutação não 
representa necessariamente o desenvolvimento de uma porfiria ativa 41.  

O sequenciamento de Sanger e a análise por  Multiplex Ligation -dependent 
Probe Amplification  (MLPA)13,40 correspondem aos métodos utilizados para o 
diagnóstico molecular das porfirias e disponíveis no SUS. Na necessidade de tais 
exames, sugere -se priorizar o mapeamento dos nove principais genes de interesse 
(Quadro 1 ).  

Os serviços devem disponibilizar aos pacientes com porfiria e seus familiares 
aconselhamento genético, com um profissional devidamente habilitado na área, 
para que sejam orientados sobre a causa da doença, suas características e chances 
de recorrência em f amiliares e opções reprodutivas 40,42.  

 

4.3. Diagnóstico diferencial  
 

 As manifestações clínicas das porfirias hepáticas agudas podem assemelhar -
se a outras condições gastrointestinais agudas, neurológicas/neuropsiquiátricas, 
ginecológicas ou abdominais. Além disso, ataques agudos de porfiria podem 
lembrar emergências abdomin ais, como apendicite ou colecistite, levando a 
cirurgias desnecessárias e ao atraso no diagnóstico definitivo. Em casos suspeitos de 
porfiria, o tratamento deve ser iniciado imediatamente, até que se obtenha um 
diagnóstico conclusivo, a fim de evitar maio res complicações 19,43. 

Em pacientes com neuropatia periférica grave nas porfirias agudas, o 
diagnóstico diferencial mais importante é a síndrome de Guillain -Barré, seguida por 
polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica e intoxicação por chumbo, 
arsênio ou tálio.  Quando há sinais de encefalopatia difusa, devem ser excluídas 
encefalite infecciosa e autoimune, trombose venosa sinusal e encefalopatia 
metabólica 44. Na síndrome de Guillain -Barré, sintomas como neuropatia e paralisia 
da musculatura assemelham -se aos ataques graves de porfiria. Porém, os níveis de 
PBG e ALA apresentam -se normais 33. Além disso, a fraqueza muscular na síndrome 
de Guillain -Barré é, geralmente, ascendente, com alterações 
eletroneuromiográficas comumente desmielinizantes motoras e sensitivas. Nas 
porfirias agudas, a fraqueza é geralmente descendente, com alterações 
elet roneuromiográficas comumente axonais 45. 

A enzima ALAD pode ser inibida na intoxicação por chumbo, um metal 
pesado que ocasiona neuropatia idêntica à observada na porfiria 46. Os pacientes com 
PALAD ou intoxicação por chumbo  têm um aumento em mais de dez vezes do nível 
de ALA urinário, na ausência de um aumento significativo de PBG 5. Em geral, uma 
história de exposição ao chumbo e níveis aumentados do metal no sangue e na urina 
esclarecem o diagnóstico 5,46. A tirosinemia tipo 1 também pode causar o aumento de 
ALA, com sintomas semelhantes às porfirias agudas 5. Salienta-se, no entanto, que a 
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tirosinemia geralmente se manifesta na infância, enquanto as porfirias agudas 
costumam se manifestar após a puberdade 34.  

Nas crises porfíricas pré -menstruais, os sintomas podem ser confundidos 
com dor de etiologia ginecológica, como a endometriose 43,47. Os sintomas 
neuropsiquiátricos dos ataques porfíricos podem levar à suspeita de transtornos 
psiquiátricos primários, encefalite autoimune, tumor cerebral e outros distúrbios 
neurometabólicos hereditários. A coloração alterada da urina pode ser confundida  
com alterações causadas por medicamentos, colúria, litíase renal e infecção do trato 
urinário 19. 

É possível que porfirias com elevação de zinco PPIX sejam confundidas com 
deficiência de ferro, intoxicação por chumbo ou anemia hemolítica, pois todas 
podem aumentar esse marcador 5. A presença de leves alterações na protoporfirina, 
principalmente zinco PPIX, ou um aumento menor que três vezes o limite superior 
normal, não é suficiente para o diagnóstico de porfiria 38. 

Nas porfirias cutâneas, a origem das lesões pode ser confundida com 
epidermólise bolhosa congênita, distúrbios bolhosos autoimunes, eritema 
multiforme, necrólise epidérmica tóxica, pênfigo paraneoplásico, penfigoide 
bolhoso, vasculite sistêmica e síndrome da pele escaldada estafilocócica 19. 

 

5. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
 

Serão incluídos pacientes com suspeita ou diagnóstico de porfirias hepáticas 
agudas, porfirias eritropoiéticas cutâneas e porfirias hepáticas cutâneas.  

 

6. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
 

 Serão excluídos deste Protocolo pacientes com condições clínicas que 
mimetizam porfirias , após confirmação diagnóstica . 

 

7. ABORDAGEM TERAPÊUTICA 

7.1. Porfirias hepáticas agudas  
 

 Quando uma crise aguda de porfiria hepática é diagnosticada, o paciente 
deve ser tratado o mais precocemente possível 42. A precisão e a rapidez no 
diagnóstico de uma crise são de suma importância, uma vez que a demora no 
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tratamento pode ocasionar lesões neurológicas ou óbito. Durante os episódios de 
crises agudas, o tratamento dos sintomas e das complicações deve ser priorizado, 
assim como o restabelecimento da homeostase do heme 30,42,48. Devido ao seu 
caráter raro e seus sinais e sintomas inespecíficos, o diagnóstico das porfirias é 
desafiador e pode resultar em atrasos significativos no tratamento, ressaltando a 
necessidade de profissionais de saúde e a população em geral conhecerem a 
doença 49.  

Uma vez diagnosticada, a avaliação da gravidade da crise de porfiria aguda 
pode auxiliar os profissionais a delimitarem os sintomas e o prognóstico do paciente. 
Em episódios leves, os pacientes apresentam disautonomia leve, enquanto nos 
episódios moderados , os sinais incluem disautonomia e hiponatremia, letargia, 
convulsões ou paralisia flácida, sem necessidade de ventilação mecânica 19. Contudo, 
um consenso Delphi internacional sugeriu cautela na classificação dos ataques não 
as definindo em leves e moderados, por serem extremamente angustiantes para os 
pacientes e porque os sintomas podem piorar rapidamente, tornando -se graves ou 
até fatais 50. 

Nos episódios graves, os pacientes podem apresentar as seguintes 
manifestações: disautonomia grave e paralisia flácida, paralisia bulbar, necessidade 
de ventilação mecânica, hiponatremia grave e estupor/coma. Episódios críticos são 
caracterizados por disau tonomia grave, comprometimento motor grave, coma, 
necessidade de ventilação mecânica prolongada e alto risco de morte. A presença 
de convulsões refratárias em episódios agudos, neuropatia motora aguda 
progressiva, hiponatremia grave e distúrbios autonômico s precoces representam 
sinais de alerta, indicando risco de morte e a necessidade de tratamento em unidade 
de terapia intensiva 19. Já o consenso Delphi internacional definiu que uma ataque de 
porfiria aguda grave está associado a uma ou mais das seguintes características: 
hiponatremia significativa, neuropatia periférica, retenção ou incontinência urinária, 
envolvimento do sistema nervoso central e arrit mias50. 

 

7.1.1. Tratamento não medicamentoso   
 

O tratamento não medicamentoso das porfirias hepáticas agudas envolve a 
prevenção das manifestações primárias pela retirada de fatores precipitantes, como 
medicamentos potencialmente nocivos (inseguros), consumo de bebidas alcoólicas, 
tabagismo, restrição calórica (ex, dieta cetogênica e cirurgia bariátrica) e jejum. Em 
casos de jejum pré -operatório ou pré -procedimento, é essencial que seja realizado 
o monitoramento do período de jejum para segurança do paciente. Além disso, é 
importante a adoção de prática s seguras, como a manutenção de uma dieta regular 
e balanceada, vigilância de quadros infecciosos e redução do estresse 13,15,51.  

Uma alternativa é o transplante hepático 48, recomendado para pacientes com 
sintomas intratáveis e para pacientes com doença hepática crônica associada às 
porfirias agudas 19. Os níveis urinários de ALA e PBG costumam normalizar após o 
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transplante e também há melhora nos sintomas crônicos 43. Se o paciente apresentar 
doença renal terminal secundária às porfirias agudas, o transplante renal é 
recomendado. A terapia imunossupressora pós -transplante é geralmente bem 
tolerada 43. 

 

7.1.2. Tratamento medicamentoso  
 

O tratamento inicial das porfirias agudas inclui a retirada de todos os 
medicamentos potencialmente nocivos (inseguros) para esses pacientes, assim 
como outros possíveis fatores precipitantes. A ABRAPO 17 e da American Porphyria 
Foundation  (APF)52 listam os medicamentos e seus perfis de segurança. Uma lista de 
medicamentos seguros para uso por pacientes com porfiria hepática aguda, de 
acordo com pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de São Paulo, 
encontra -se no Apêndice 2 19. 

O tratamento de suporte geral para corrigir distúrbios eletrolíticos, como 
hiponatremia e hipomagnesemia, e a abordagem de sintomas como dor, náusea, 
agitação e ansiedade, convulsões e outros, devem ser iniciados precocemente, 
utilizando apenas medicamento s considerados seguros para pacientes com 
porfirias 19,32,38,40. Para mitigar as dores abdominais, pode -se adotar o uso de 
medicamentos não porfirinogênicas, como clorpromazina, que simultaneamente 
podem aliviar outros sintomas associados a descompensação metabólica 20. Além 
disso, a analgesia pode ser efetivamente revertida com o uso de opioides, como 
codeína. Os beta-bloqueadores podem ser empregados para minimizar a 
hiperatividade adrenérgica, enquanto doses baixas de benzodiazepínicos são 
seguras para tratar ansiedade e insônia (devendo haver cautela, especialmente no 
uso prolongado) 19,53. Se o paciente apresentar convulsões, o tratamento deve ser 
feito com cautela porque muitos anticonvulsivantes, como carbamazepina e ácido 
valproico, são contraindicados na porfiria aguda. Sulfato de magnésio, 
benzodiazepínicos (cautela) e gabapentina são  opções consideradas seguras 19,43,53.  

O tratamento específico envolve hidratação e sobrecarga de glicose 38-40. A 
abordagem terapêutica com estabelecida para o tratamento inicial dos ataques 
porfíricos é baseada no mecanismo de regulação da biossíntese do heme. Estudos 
sugerem que a administração dose -dependente de glicose é capaz de amenizar os 
ataques agudos ou cessar ataques moderados devid o à sua ação regulatória sobre 
a enzima ALAS1 via inibição do coativador -1ɻ do receptor ativado por proliferadores 
de peroxissoma gama (PGC -1ɻ), diminuindo a formação de precursores de 
porfirina 54-56. 

Embora os estudos disponíveis tenham uma amostra populacional limitada, 
especialmente devido à raridade de porfirias hepáticas agudas, em geral, 
demonstram respostas clínicas favoráveis ao uso de glicose. Um estudo realizado 
em 11 pacientes com porfiria he pática aguda, tratados com infusão intravenosa de 
aproximadamente 500 mg por 24 horas de glicose, demonstrou que a excreção 
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urinária de precursores de porfirina e porfirinas foi reduzida entre 28 e 99% dos 
valores iniciais antes da terapia. O declínio médio relativo observado foi de 73% para 
ALA, 85% para PBG e 70% para porfirinas, evidenciando uma resposta bioquímica 
significa tiva e detectável entre 24 e 72 horas após a intervenção 57. A terapia inicia-se 
com infusão intravenosa e, em seguida, é possível continuar a reposição de glicose 
em domicílio, procurando -se incrementar aporte calórico com 200 g, por via oral, 
associada a uma dieta rica em carboidratos 58. 

A inibição da secreção de gonadotrofina nas porfirias agudas é investigada 
em pequenos estudos, com uma avaliação da eficácia ainda inconsistente 5. Alguns 
autores sugerem o uso de análogos do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) 
para ataques recorrentes relacionados ao período perimenstrual em mulheres. Os 
análogos de GnRH não possuem registro sanitário para essa indicação no Brasil e 
não foram submetidos à avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (Conitec ) para esta indicação, não sendo recomendados neste 
Protocolo 59.  

O controle de ataques agudos porfíricos ainda é possível por meio da 
administração de hemina, disponível no Brasil apenas em pó liofilizado para solução 
injetável. A hemina é uma fonte exógena de grupos hemes caracterizados por ser 
uma porfirina, especific amente uma protoporfirina IX, contendo um íon férrico com 
um ligante de cloreto 60-62. No Brasil, a hemina possui indicação em bula restrita para 
o tratamento dos ataques recorrentes de porfiria aguda intermitente , 
temporariamente relacionados com o ciclo menstrual em mulheres afetadas, 
quando o tratamento inicial com glicose é inadequado 60. A hemina foi avaliada pela 
Conitec, conforme o Relatório de Recomendação nº 771/2022, com recomendação 
desfavorável, devido às evidências escassas e de baixa qualidade acerca da eficácia 
e segurança do medicamento 63.  

Ainda, a givosirana sódica, uma pequena molécula sintética de RNA de 
interferência (siRNA) que regula negativamente o mRNA de ALAS1, possui indicação 
de uso na prevenção de ataques porfíricos agudos 29. O medicamento foi avaliado 
pela Conitec, conforme Relatório de Recomendação nº 639/2021, para o tratamento 
profilático de pacientes adultos com porfirias hepáticas agudas, com recomendação 
desfavorável à sua incorporação no SUS, devido à sua razão de cus to-efetividade 
incremental 64. 

Assim, este Protocolo recomenda o tratamento com glicose para o manejo 
de ataques porfíricos, uma vez que as demais tecnologias não foram incorporadas 
ou não foram avaliadas pela Conitec no SUS.  

 

7.1.2.1. Medicamentos  
 

- Glicose 5%: solução injetável de 50 mg/mL  

- Glicose 10%: solução injetável de 100 mg/mL  
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- Glicose 50%: solução injetável de 500 mg/mL  

 

7.1.2.2. Esquemas de administração   
 

A quantidade de glicose necessária para o controle de ataques porfíricos 
agudos varia conforme a resposta clínica de cada paciente 65. O principal esquema 
recomendado pelas diretrizes clínicas internacionais é a infusão de 300 a 500 mg de 
glicose hipertônica 10% reconstituída em solução salina 0,45%, por via intravenosa, 
com fluxo de distribuição contínuo de 24 horas 32,56.  

Em pacientes clinicamente aptos ao consumo oral de glicose ou em 
situações de baixa tolerabilidade à infusão intravenosa, a dose de glicose pode ser 
complementada com uma dieta rica em carboidratos 55,56. 

 

7.1.2.3. Critérios de interrupção  
 

A melhora clínica pode ser observada com a administração de glicose por 2 
a 6 dias57, embora as evidências sejam escassas e a conduta ocorra a critério médico.  

A hiponatremia leve a grave é um fenômeno bastante comum (25% a 60%) 
durante os ataques agudos de porfiria. Nesse sentido, um ajuste no tratamento em 
pacientes com sinais de hiponatremia deve ser avaliado, uma vez que a infusão de 
glicose pode agravar o qu adro clínico do paciente e ocasionar outros distúrbios 
eletrolíticos, causando edema e desmielinização osmótica 55,56,66,67.   

  

7.2. Porfirias eritropoiéticas e hepáticas cutâneas   

7.2.1. Tratamento não medicamentoso   
 

As porfirias cutâneas, durante a sua fase sintomática, dependem da adoção 
de medidas de proteção solar, como o uso de acessórios adequados ou aplicação 
tópica de protetores solares opacos. A interrupção dos fatores desencadeantes, no 
entanto, pode não resu ltar em uma melhora significativa 68.  

Assim como nas porfirias hepáticas agudas, pacientes com PPE e PLX podem 
desenvolver doença hepática terminal secundária à porfiria, sendo elegíveis ao 
transplante hepático. No entanto, este transplante não corrige o defeito genético nas 
protoporfirias, um a vez que ambas são ocasionadas pela falha da biossíntese do 
heme na medula óssea 5,24,68. Por outro lado, o transplante alogênico de células -
tronco hematopoiéticas parece reduzir expressivamente a PPIX, diminuindo o dano 
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inflamatório no fígado, se realizado antes ou depois do transplante hepático 5. Ainda 
que a plasmaferese seja indicada por alguns autores para a redução dos níveis de 
protoporfirina 5,68, as evidências são escassas.  

Na PEC, a esplenectomia pode beneficiar alguns pacientes com anemia. No 
entanto, devido à variabilidade das apresentações clínicas, que incluem a 
necessidade de transfusões e as complicações associadas ao aumento do baço, a 
decisão de realizar a esplenecto mia deve ser individualizada. O transplante 
alogênico de células -tronco hematopoiéticas também pode ser útil para casos 
selecionados de PEC 5. 

Na PCT, é importante evitar a exposição a fatores precipitantes, como bebidas 
alcoólicas e o tabagismo 6,12. O transplante é considerado quando há doença hepática 
estabelecida por abuso de álcool concomitante ou pelo quadro de hepatite C 68 A 
morbidade e a mortalidade pós -transplante estão diretamente relacionadas ao grau 
de complicações pré -operatórias e danos nos órgãos 32. 

Como medida não medicamentosa, a sobrecarga de ferro na PCT tem sido 
tratada por meio de flebotomia 11,37. Esse procedimento visa a esgotar os depósitos 
de ferro corporais, impedindo seu reacúmulo na fase de manutenção 69. Geralmente, 
são necessárias sessões de flebotomia a cada duas semanas, envolvendo a retirada 
de aproximadamente 450 mL de sangue, com vigilância dos níveis de hematócrito, 
ferritina sérica e perfil bioquímico das porfirinas. Recomenda -se interromper a 
flebotomia quando os níveis de ferritina sérica atingirem o limite inferior (20 ng/mL) 70. 
A frequência das sessões de flebotomia deve ser ajustada conforme a necessidade 
e gravidade da sobrecarga de ferro. Evidências indicam melhora da função hepática 
e das alterações cutâneas após a remissão bioquímica 37. A flebotomia geralmente é 
ineficaz em indivíduos com PHE 6. 

 

7.2.2. Tratamento medicamentoso  
 

Nas porfirias hepáticas cutâneas, a exposição a fatores hepatotóxicos deve 
ser evitada, como o uso de estrogênios orais e medicamentos indutores do sistema 
citocromo P450, devido ao potencial acúmulo de porfirinas e seus precursores 6,12. 
Isso ocorre porque esses fatores interferem na função hepática da enzima UROD por 
meio de um mecanismo ferro -dependente, catalisando a oxidação do 
uroporfirinogênio a coproporfirinogênio, um inibidor da enzima UROD 37,71. 

Para a PCT, o uso de baixas doses de agentes antimaláricos, como cloroquina 
e hidroxicloroquina, emerge na literatura como uma possibilidade para estimular a 
excreção de uroporfirinas 6,12. Ambos os agentes parecem ser eficazes, mas a 
hidroxicloroquina é preferida devido à sua maior experiência clínica e perfil de 
segurança. Ressalta-se que a contraindicação de hidroxicloroquina para pacientes 
com porfirias, descrita em bula, refere -se aos casos de porfirias hepáticas agudas, 
devido ao risco de exacerbação dos ataques porfíricos 37,72-74. Além de as evidências 
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descritas  não serem robustas , a hidroxicloroquina não possui recomendação em 
bula para porfirias cutâneas 74 e cloroquina possui registro na Anvisa para doenças de 
fotossensibilidade como a porfiria cutânea tardia 75. A incorporação das tecnologia s 
para esta indicação não foi submetida à avaliação da Conitec e não é recomendada 
neste PCDT.  

Nas porfirias eritropoiéticas, as evidências divergem em relação à indicação 
do betacaroteno como medida para auxiliar na redução da fotossensibilidade 5. 
Independentemente das evidências, no Brasil, o seu uso ainda não foi aprovado 
como substância isolada, apenas em associação com outras vitaminas e 
suplementos minerais. A administração de afamelanotide, aprovada em 2014 na 
Europa e, posteriormente, pela Food and Drug Administration ( FDA) em 2019, tornou-
se uma alternativa para prevenir a fototoxicidade em pacientes adultos com PPE e 
PLX5,76. Trata-se de um análogo de longa duração do hormônio estimulante de 
melanócitos que leva ao aumento da produção de eumelanina, a cada 60 dias, via 
implante subcutâneo 77. No entanto, o seu uso ainda não foi aprovado pela Anvisa.  

A imunização contra hepatite A e B pode ser útil na prevenção de lesões 
hepáticas na PPE e na PLX16,22 e o SUS disponibiliza ambas as vacinas 78. 

 

8. MONITORAMENTO 
 

Apesar da ausência de diretrizes estabelecidas para o monitoramento das 
porfirias, sugere -se realizar exame físico completo, incluindo a avaliação minuciosa 
da pele para verificar a presença de fotossensibilidade, fotomutilação e alterações 
cutâneas secund árias, como espessamento, hiper ou hipopigmentação e 
hipertricose 6,12. 

Também é importante realizar uma avaliação clínica de manifestações 
neuroviscerais agudas, com avaliação de fatores desencadeantes de crise, como o 
uso de medicamentos, dieta e condições concomitantes que podem afetar a 
gravidade da doença. Não há um limia r de PBG que esteja diretamente 
correlacionado com o início dos sintomas, portanto, os resultados devem ser 
avaliados no contexto do quadro clínico geral, preferencialmente em consulta com 
um especialista em porfiria 32. 

 

 

8.1. Porfirias hepáticas agudas  
 
O monitoramento regular dos pacientes com porfirias hepáticas agudas é 

essencial, incluindo a avaliação da intensidade da dor, da função neurológica, 
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hepática e renal, dos níveis de eletrólitos no sangue e hemograma e dos parâmetros 
vitais (frequência cardíaca, pressão arterial.). É importante destacar que a educação 
ao paciente é um fator fundamental na gestão das crises porfíricas a longo prazo 34,43. 

Independentemente da gravidade dos sintomas, os pacientes com porfirias 
agudas devem ser monitorados regularmente para detecção precoce de carcinoma 
hepatocelular, a partir dos 50 anos de idade, com ultrassonografia hepática a cada 6 
meses, principalmente os diagnosticados com PAI, visto que o risco é aumentado 
nestes indivíduos 43.  

Apesar de o aumento das enzimas hepáticas nas porfirias agudas estar 
frequentemente associado ao tratamento com givosirana e hemina, pacientes 
assintomáticos também podem apresentar resultados alterados para estes 
marcadores. Neste cenário, é recomendado q ue esses pacientes sejam monitorados 
quanto à função hepática, independentemente do tratamento adotado ou da 
presença de sintomas 43. Há poucas diretrizes baseadas em evidências sobre porfirias 
e a maior parte das referências apresenta recomendações sobre o monitoramento 
hepático para pacientes em tratamento específico. No entanto, um consenso 
português recomendou que, mesmo os pacient es assintomáticos, sejam 
monitorados anualmente 34.  

Além do envolvimento hepático, os pacientes com porfirias, especialmente 
aqueles com ataques recorrentes, enfrentam uma carga elevada de condições 
crônicas, incluindo náuseas crônicas, fadiga, neuropatia, doença renal e hipertensão 
arterial sistêmica. O im pacto negativo das porfirias na qualidade de vida leva a altas 
taxas de depressão, ansiedade e insônia, quadros que devem ser avaliados e 
monitorados 43.  

Diante da complexidade do quadro clínico e da possibilidade de complicações 
que impactam consideravelmente a saúde e a qualidade de vida, os pacientes 
devem ser submetidos a avaliações regulares 43. De acordo com o Consenso 
Português de Porfirias Agudas, os parâmetros de monitorização podem ser avaliados 
em intervalos regulares e, para alguns, durante as crises agudas. Esses parâmetros 
envolvem dosagem de ALA e PBG urinários, hemograma completo, mar cadores de 
função hepática e renal, monitorização ambulatorial da pressão arterial, 
ecocardiograma, ultrassonografia abdominal e renal. A função renal deve ser 
monitorada pelo menos anualmente. Outros exames podem ser necessários, de 
acordo com o quadro cl ínico34. 

Um consenso Delphi internacional destacou um grupo de pacientes que 
merecem atenção devido ao risco aumentado de ataques: os excretores alto 
assintomáticos, ou seja, aqueles indivíduos com porfiria aguda confirmada que não 
apresentaram manifestações relacionadas à porfiria durante os últimos 2 anos e cuja 
proporção PBG/creatinina na urina é pelo menos 4 vezes o limite superior do normal 
Para ser caracterizado como um excretor alto assintomático, o indivíduo pode, ou 
não, ter apresentado um ataque de porfiri a no passado 50. 
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O mesmo consenso define também os excretores altos sintomáticos, também 
chamados de excretores altos crônicos, que são os indivíduos com porfiria aguda 
confirmada que não tiveram nenhum ataque agudo nos últimos 2 anos, mas têm 
longo histórico de dor ou de outras manifestações relacionadas à porfiria, na 
ausência de outras explicações prováveis e uma relação PBG/creatinina na urina de 
pelo menos 4 vezes o limite superior do normal 50.  

Ainda, há pacientes com ataques recorrentes de PAI que tendem a apresentar 
resultados de PBG persistentemente elevados. Nestes casos, quando apresentam 
novos sintomas, a interpretação do aumento da excreção de PBG urinário pode não 
ser simples. Os resultad os da dosagem de PBG devem ser avaliados em conjunto 
com o quadro clínico completo do paciente, preferencialmente por um profissional 
especializado em porfirias 33.   

 

8.2. Porfirias eritropoiéticas cutâneas  
 

É importante monitorar os níveis de porfirinas e realizar exames do perfil de 
ferro, com hemograma completo e ferritina, para detectar a presença de anemia e 
avaliar os estoques de ferro. Nas porfirias eritropoiéticas cutâneas, além da avaliação 
dermatológ ica minuciosa, é importante também realizar avaliações oftalmológicas 
regulares para úlceras e cicatrizes da córnea e outras manifestações oculares 7. A 
avaliação da função hepática e dos níveis de vitamina D deve ser realizada pelo 
menos anualmente 38.  

Na PEC, a avaliação hematológica deve incluir perfil de ferro, contagem de 
reticulócitos e bilirrubinas para avaliação de hemólise. Indivíduos que recebem 
transfusão precisam de monitoramento mais intensivo. Além disso, também se 
sugere uma avaliação perió dica das porfirinas urinárias e, quando disponível, 
eritrocitárias e monitorar os níveis de vitamina D 7,11,16. O monitoramento da função 
hepática na PEC é enfatizado devido ao potencial risco de desenvolvimento de 
hepatopatia associada ao acúmulo de ferro em pacientes dependentes de 
transfusão 7. 

 

8.3. Porfirias hepáticas cutâneas  
 

O monitoramento de porfirias hepáticas inclui a avaliação clínica e bioquímica 
anual de porfirinas. Também é recomendada a avaliação anual da função hepática, 
com exame ultrassonográfico 37. Considerando as evidências escassas, por seu 
caráter raro, o monitoramento do câncer hepatocelular nas porfirias hepáticas 
cutâneas pode ser avaliado por meio da alfafetoproteína sérica e da ultrassonografia 
hepática, ressonância magnética ou tomografia computadorizada 12.  
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A avaliação laboratorial de acompanhamento da resposta à flebotomia 
também inclui hemograma completo, ferritina sérica e perfil sérico de ferro 37. Devido 
aos relatos de associação com diabete  melito, a dosagem da glicemia de jejum pode 
ser útil, particularmente na presença de hipertensão arterial. Por fim, é necessário 
monitorar a presença de infecções por hepatites virais e pelo HIV 12. 

 

9. REGULAÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO PELO 
GESTOR  

 

Devem ser observados os critérios de inclusão e exclusão de pacientes neste 
Protocolo, a duração e a monitorização do tratamento, bem como para a verificação 
periódica das doses de medicamentos prescritas e dispensadas e da adequação de 
uso e do acompanhamento pós -tratamento.  

Os pacientes com porfirias devem ser, preferencialmente, atendidos em 
estabelecimentos de saúde localmente designados como centros de referência 
para a investigação diagnóstica das pessoas com suspeita da doença e para o 
acompanhamento das pessoas com a do ença. Cabe destacar que, sempre que 
possível, o atendimento da pessoa com porfiria deve ocorrer por equipe 
multiprofissional, possibilitando o desenvolvimento de Projeto Terapêutico Singular 
(PTS) e a adoção de terapias de apoio, conforme sua necessidade f uncional e as 
Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Deve-se verificar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(RENAME) vigente em qual componente da Assistência Farmacêutica se encontra 
os medicamentos preconizados neste Protocolo.  

Os estados e municípios deverão manter atualizadas as informações 
referentes aos registros de estoque, distribuição e dispensação do(s) 
medicamento(s) e encaminhar estas informações ao Ministério da Saúde via Base 
Nacional de Dados de Ações e Serviços da A ssistência Farmacêutica no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (BNAFAR), conforme as normativas vigentes.  

Os procedimentos diagnósticos (Grupo 02), terapêuticos clínicos (Grupo 03), 
de transplante de órgãos, tecidos e células (Grupo 05) da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS podem ser 
acessados, por código ou nome do procedimento e por código da CID -10 para a 
ĿƚƑņűłĻƚϔ ĿƇųƑűĿģΩϔ Ƒƚϔ àk_í Õϔ ϶ϔ àűǈǔŌƏģϔ ņŌϔ _ŌǀŌƑĿűģƏŌƑǔƚϔ ņŌǈǈģϔ íģľŌƇģϔ
(http://sigtap.datasus.gov.br/tabela -unificada/app/sec/inicio.jsp), com versão 
mensalmente atualizada e disponibilizada.  

A indicação de transplante deve observar o vigente Regulamento Técnico do 
Sistema Nacional de Transplantes e as idades mínima e máxima atribuídas aos 
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respectivos procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais do SUS.  

Os receptores submetidos a transplante originários dos próprios hospitais 
transplantadores neles devem continuar sendo assistidos e acompanhados; e os 
demais receptores transplantados deverão, efetivada a alta do hospital 
transplantador, ser devidamente re encaminhados aos seus hospitais de origem, para 
a continuidade da assistência e acompanhamento. A comunicação entre os hospitais 
deve ser mantida de modo que o hospital solicitante conte, sempre que necessário, 
com a orientação do hospital transplantador e  este, com as informações atualizadas 
sobre a evolução dos transplantados.  

Em 2014, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção 
Integral às Pessoas com Doenças Raras e aprovou as Diretrizes para Atenção Integral 
às Pessoas com doenças raras no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio 
da Portaria GM/MS nº  199, de 30 de janeiro de 2014 (consolidada no Anexo XXXVIII 
da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017 e na Seção XIV do Capítulo II do Título 
III da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6/2017), relativas à Política Nacional de 
Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras 79,80. A política tem abrangência 
transversal na Rede de Atenção à Saúde (RAS) e como objetivo reduzir a 
mortalidade, contribuir para a redução da morbimortalidade e das manifestações 
secundárias e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio de ações de  
promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno redução de 
incapacidade e cuidados paliativos. A linha de cuidado da atenção aos usuários com 
demanda para a realização das ações na Política Nacional de Atenção Integral às 
Pessoas com Doenças Raras é estruturada pela Atenção Primária e Atenção 
Especializada, em conformidade com a Rede de Atenção à Saúde (RAS) e seguindo 
as Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no SUS. A 
Atenção Primária é responsável pela coordenação do cuidado e por realizar a 
atenção contínua da população que está sob sua responsabilidade adstrita, além de 
ser a porta de entrada prioritária do usuário na RAS. Já a Atenção Especializada é 
responsável pelo conjunto de pontos de atenção com diferentes dens idades 
tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência, ambulatorial 
especializado e hospitalar, apoiando e complementando os serviços da atenção 
básica. 

Os hospitais universitários, federais e estaduais, em torno de 50 em todo o 
Brasil, e as associações beneficentes e voluntárias são o locus da atenção à saúde 
dos pacientes com doenças raras. Porém, para reforçar o atendimento clínico e 
laboratorial, o Ministério da Saúde incentiva a criação de serviços da Atenção 
Especializada, assim classificados:  

- Serviço de atenção especializada em doenças raras: presta serviço de 
saúde para uma ou mais doenças raras; e  

- Serviço de referência em doenças raras: presta serviço de saúde para 
pacientes com doenças raras pertencentes a, no mínimo, dois eixos 



 

 

29 

 

 

assistenciais (doenças raras de origem genética e de origem não 
genética).  

No que diz respeito ao financiamento desses serviços, para além do 
ressarcimento pelos diversos atendimentos diagnósticos e terapêuticos clínicos e 
cirúrgicos e a assistência farmacêutica, o Ministério da Saúde instituiu incentivo 
financeiro de custeio men sal para os serviços de atenção especializada em doenças 
raras. 

Considerando que cerca de 80% das doenças raras são de origem genética, 
o aconselhamento genético (AG) é fundamental na atenção às famílias e pacientes 
com essas doenças. O aconselhamento genético é um processo de comunicação 
que lida com os problemas huma nos associados à ocorrência ou ao risco de 
ocorrência de uma doença genética em uma família. Este processo envolve a 
participação de pessoas adequadamente capacitadas, com o objetivo de ajudar o 
indivíduo e a família a compreender os aspectos envolvidos, i ncluindo o diagnóstico, 
o curso provável da doença e os cuidados disponíveis.  

 

10. REFERÊNCIAS  
 

͏ή ÕŬűƇƇűƽǈϔzAήϔfŌƏŌϔľűƚǈǺƑǔŬŌǈűǈϔģƑņϔǔŬŌϔƽƚǀƽŬǺǀűģǈήϔ§ƚƇϔ_ŌƑŌǔϔ§Ōǔģľήϔ
͎͐͏͗γ͏͖͐λ͑μΨ͏͔͒ρ͏ ͕͕ή 

͆ή ^ŌǀǀŌűǀģϔ_:ήϔGƑĿǺĿƇƚƽŌņűģϔƚŤϔ9űƚƇƚťűĿģƇϔ:ŬŌƏűǈǔǀǺΨϔàŌĿƚƑņϔGņűǔűƚƑήϔfŌƏŌϔ
àǺƑǔŬŌǈűǈήϔ_ŌƑŌØŌǳűŌǴǈЕήϔ͇͆̈́ͅή 

͇ή :ŬűģľǀģƑņƚϔAΩϔċűƑĿŬűϔ^Ωϔ^űƚǀűǔƚϔċΩϔ§ŌǀĿǜǀűƚϔàΩϔíƚƇƚǈģƑƚϔGήϔfŌƏŌϔűƑϔ
ƽģǔŬƚƽŬǺǈűƚƇƚťǺΨϔģϔƏģǔǔŌǀϔƚŤϔǈĿģǳŌƑťűƑťΩϔƏŌǔģľƚƇűǈƏϔģƑņϔǔǀģȕĿƄűƑťϔģĿǀƚǈǈϔĿŌƇƇϔ
ƏŌƏľǀģƑŌǈήϔ^ǀƚƑǔϔÕŬģǀƏģĿƚƇήϔ͈͆̈́ͅγ͉Ψ͊ͅή 

͈ή GǀǴűƑϔ ~Ωϔ9ģƇǴģƑűϔ§ήϔÕƚǀƽŬǺǀűģǈϔűƑϔǔŬŌϔ ťŌϔƚŤϔíģǀťŌǔŌņϔíŬŌǀģƽűŌǈήϔ
AűģťƑƚǈǔűĿǈϔλ9ģǈŌƇμήϔ͆̈́͆ͅγͅͅλ̈́ͅμή 

͉ή àǔƤƇȄŌƇϔôΩϔAƚǈǈϔ§²ΩϔàĿŬǜƽƽģƑϔAήϔ:ƇűƑűĿģƇϔ_ǜűņŌϔģƑņϔôƽņģǔŌϔƚƑϔÕƚǀƽŬǺǀűģǈήϔ
_ģǈǔǀƚŌƑǔŌǀƚƇƚťǺήϔ͍͆̈́ͅγ͉͋ͅλ͆μΨ͇͉͊ρ͇ ͌ͅϔŌ͇͈͊ή 

͊ή ØǜņƑűĿƄϔàΩϔÕŬűƇƇűƽǈϔzΩϔ9ƚƑƄƚǳǈƄǺϔfΩϔÕƚǀƽŬǺǀűģǈϔ:ƚƑǈƚǀǔűǜƏϔƚŤϔǔŬŌϔØģǀŌϔ
AűǈŌģǈŌǈϔ:ƇűƑűĿģƇϔØŌǈŌģǀĿŬϔ©ŌǔǴƚǀƄήϔfŌƽģǔƚŌǀǺǔŬǀƚƽƚűŌǔűĿϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔρϔàǺƑƚƑǺƏΨϔ
ôØ²AρØŌƇģǔŌņϔfŌƽģǔƚŌǀǺǔŬǀƚƽƚűŌǔűĿϔÕƚǀƽŬǺǀűģήϔ_ŌƑŌØŌǳűŌǴǈЕήϔ͇͆̈́ͅϔλģǔǜģƇűȄģņƚϔ
ŌƏϔ͆̈́͆͆μή 

͋ή GǀǴűƑϔ Ωϔ9ģƇǴģƑűϔ§ΩϔAŌǈƑűĿƄϔØzήϔ:ƚƑťŌƑűǔģƇϔGǀǺǔŬǀƚƽƚűŌǔűĿϔÕƚǀƽŬǺǀűģήϔ
àǺƑƚƑǺƏΨϔ_ǡƑǔŬŌǀϔAűǈŌģǈŌήϔ_ŌƑŌØŌǳűŌǴǈЕήϔ͇͆̈́ͅϔλģǔǜģƇűȄģņƚϔŌƏϔ͆̈́͆ͅμή 

͌ή GƇņŌǀϔ_ΩϔfģǀƽŌǀϔÕΩϔ9ģņƏűƑǔƚƑϔ§ΩϔàģƑņľŌǀťϔàΩϔAŌǺľģĿŬϔz:ήϔíŬŌϔűƑĿűņŌƑĿŌϔ
ƚŤϔűƑŬŌǀűǔŌņϔƽƚǀƽŬǺǀűģǈϔűƑϔGǜǀƚƽŌήϔzƚǜǀƑģƇϔƚŤϔűƑŬŌǀűǔŌņϔƏŌǔģľƚƇűĿϔņűǈŌģǈŌήϔ
͇͆̈́ͅγ͇͊λ͉μΨ͈͍͌ρ͌ ͉͋ή 

͍ή ²ǀƽŬģƑŌǔΩϔ͆̈́͆ͅήϔđρƇűƑƄŌņϔŌǀǺǔŬǀƚƽƚűŌǔűĿϔƽǀƚǔƚƽƚǀƽŬǺǀűģήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔ
ŬǔǔƽǈΨδδǴǴǴήƚǀƽŬģήƑŌǔδĿƚƑǈƚǀδĿťűρľűƑδ²:εGǹƽήƽŬƽίƇƑťϹG©БGǹƽŌǀǔϹ͈͈͇͍͋ͅήϔ 

̈́ͅή ²ǀƽŬģƑŌǔΩϔ͆̈́͆ͅήϔ:ƚƑťŌƑűǔģƇϔŌǀǺǔŬǀƚƽƚűŌǔűĿϔƽƚǀƽŬǺǀűģήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔ
ŬǔǔƽǈΨδδǴǴǴήƚǀƽŬģήƑŌǔδŌƑδņűǈŌģǈŌδņŌǔģűƇδ͍͋͆͋͋ήϔ 

ͅͅή 9ģƇǴģƑűϔ§ΩϔAŌǈƑűĿƄϔØήϔđρ~űƑƄŌņϔÕǀƚǔƚƽƚǀƽŬǺǀűģήϔ_ŌƑŌØŌǳűŌǴǈЕήϔ͇͆̈́ͅϔ
λģǔǜģƇűȄģņƚϔŌƏϔ͍͆̈́ͅμή 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=EN&Expert=443197
https://www.orpha.net/en/disease/detail/79277
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͆ͅή ØǜņƑűĿƄϔàΩϔÕŬűƇƇűƽǈϔzΩϔ9ƚƑƄƚǳǈƄǺϔfΩϔÕƚǀƽŬǺǀűģǈϔ:ƚƑǈƚǀǔűǜƏϔƚŤϔǔŬŌϔØģǀŌϔ
AűǈŌģǈŌǈϔ:ƇűƑűĿģƇϔØŌǈŌģǀĿŬϔ©ŌǔǴƚǀƄήϔ^ģƏűƇűģƇϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔ:ǜǔģƑŌģϔíģǀņģϔρϔàǺƑƚƑǺƏǈΨϔ
^ģƏűƇűģƇϔÕ:íϔλ^ρÕ:íμγϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔ:ǜǔģƑŌģϔíģǀņģΩϔíǺƽŌϔkkϔλíǺƽŌϔkkϔÕ:íμγϔôØ²AρØŌƇģǔŌņϔ
ÕƚǀƽŬǺǀűģϔ:ǜǔģƑŌģϔíģǀņģήϔ_ŌƑŌØŌǳűŌǴǈЕήϔ͇͆̈́ͅϔλģǔǜģƇűȄģņƚϔŌƏϔ͆̈́͆͆μή 

͇ͅή àģǀņŬϔGΩϔ9ģǀľģǀƚϔ§ήϔ ĿǜǔŌϔkƑǔŌǀƏűǔǔŌƑǔϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔρϔàǺƑƚƑǺƏǈΨϔÕ9_Aϔ
AŌȗĿűŌƑĿǺΩϔÕƚǀƽŬƚľűƇűƑƚťŌƑϔAŌģƏűƑģǈŌϔAŌȗĿűŌƑĿǺήϔ_ŌƑŌØŌǳűŌǴǈЕήϔ͉͆̈́̈́ϔ
λģǔǜģƇűȄģņƚϔŌƏϔ͈͆̈́͆μή 

͈ͅή ČģƑťϔ9Ωϔ9űǈǈŌƇƇϔA§ήϔfŌǀŌņűǔģǀǺϔ:ƚƽǀƚƽƚǀƽŬǺǀűģήϔ_ŌƑŌØŌǳűŌǴǈЕήϔ͆̈́͆ͅϔ
λģǔǜģƇűȄģņƚϔŌƏϔ͆̈́͆͆μή 

͉ͅή àűƑťģƇϔ |Ωϔ ƑņŌǀǈƚƑϔ|GήϔċģǀűŌťģǔŌϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔρϔàǺƑƚƑǺƏΨϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔ
ċģǀűŌťģǔģήϔ_ŌƑŌØŌǳűŌǴǈЕήϔ͇͆̈́ͅϔλģǔǜģƇűȄģņƚϔŌƏϔ͍͆̈́ͅμή 

͊ͅή 9ģƇǴģƑűϔ§Ωϔ9ƇƚƚƏŌǀϔzΩϔAŌǈƑűĿƄϔØΩϔÕƚǀƽŬǺǀűģǈϔ:ƚƑǈƚǀǔűǜƏϔƚŤϔǔŬŌϔ©kfρ
àƽƚƑǈƚǀŌņϔØģǀŌϔAűǈŌģǈŌǈϔ:ƇűƑűĿģƇϔØŌǈŌģǀĿŬϔ©ŌǔǴƚǀƄήϔGǀǺǔŬǀƚƽƚűŌǔűĿϔÕǀƚǔƚƽƚǀƽŬǺǀűģΩϔ
ǜǔƚǈƚƏģƇϔØŌĿŌǈǈűǳŌήϔ_ŌƑŌØŌǳűŌǴǈЕήϔ͆̈́͆ͅϔλģǔǜģƇűȄģņƚϔŌƏϔ͆̈́͋ͅμή 

͋ͅή ǈǈƚĿűģłĻƚϔ9ǀģǈűƇŌűǀģϔņŌϔÕƚǀȗǀűģϔλ 9Ø Õ²μΩϔ͇͆̈́͆ήϔ~űǈǔģϔņŌϔ
ƏŌņűĿģƏŌƑǔƚǈήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔŬǔǔƽΨδδǴǴǴήƽƚǀȗǀűģήƚǀťήľǀδƏŌņűĿģƏŌƑǔƚǈήŬǔƏήϔ 

͌ͅή Aƚǀǀϔ §ΩϔÕűĿŬģǀǈƄűϔ_~Ωϔ²ǈǔŌǀƑģĿƄϔ9ØήϔÕƚǀƽŬǺǀűģΨϔģƑģƇǺǈűǈϔƚŤϔǀŌťűǈǔŌǀϔŤǀƚƏϔ
9ǀģȄűƇűģƑϔ ǈǈƚĿűģǔűƚƑϔƚŤϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔλ 9Ø Õ²μήϔfŌƏģǔƚƇƚťǺϔБϔíǀģƑǈŤǜǈűƚƑϔkƑǔŌǀƑģǔűƚƑģƇϔ
zƚǜǀƑģƇήϔ͆̈́͊ͅγ͆λ͊μΨ͆ͅͅοͅ ͈ͅή 

͍ͅή àƚǜȄģϔÕċàΩϔ9ģņűģϔ9§~Ωϔ^ģǀűģǈϔk9Ωϔ_ƚƑĿģƇǳŌǈϔG ΩϔÕűƑǔƚϔČ9ċØΩϔ²ƇűǳŌűǀģϔ
à9ήϔĿǜǔŌϔŬŌƽģǔűĿϔƽƚǀƽŬǺǀűģǈϔŤƚǀϔǔŬŌϔƑŌǜǀƚƇƚťűǈǔΨϔĿǜǀǀŌƑǔϔĿƚƑĿŌƽǔǈϔģƑņϔ

ƽŌǀǈƽŌĿǔűǳŌǈήϔ ǀƿǜűǳƚǈϔņŌϔ©Ōǜǀƚƽǈűƿǜűģǔǀűģήϔ͆̈́͆ͅγ͍͋λͅμΨ͊͌ρ͌ ̈́ή 
͆̈́ή 9ģƇǴģƑűϔ§ΩϔČģƑťϔ9Ωϔ ƑņŌǀǈƚƑϔ|GΩϔ9ƇƚƚƏŌǀϔzØΩϔ9űǈǈŌƇƇϔA§Ωϔ9ƚƑƄƚǳǈƄǺϔ

f~ΩϔŌǔϔģƇήϔ ĿǜǔŌϔŬŌƽģǔűĿϔƽƚǀƽŬǺǀűģǈΨϔØŌĿƚƏƏŌƑņģǔűƚƑǈϔŤƚǀϔŌǳģƇǜģǔűƚƑϔģƑņϔƇƚƑťρǔŌǀƏϔ
ƏģƑģťŌƏŌƑǔήϔfŌƽģǔƚƇƚťǺήϔ͆̈́͋ͅγ͊͊λ͈μΨ͇͈ͅͅρͅ ͇͆͆ή 

͆ͅή §űƑűǈǔōǀűƚϔņģϔàģǝņŌΩϔàŌĿǀŌǔģǀűģϔņŌϔ ǔŌƑłĻƚϔGǈƽŌĿűģƇűȄģņģϔĴϔàģǝņŌΩϔ
AŌƽģǀǔģƏŌƑǔƚϔņŌϔ ǔŌƑłĻƚϔGǈƽŌĿűģƇűȄģņģϔŌϔíŌƏĤǔűĿģΩϔ͆̈́͊ͅήϔíǀűģťŌƏϔ©ŌƚƑģǔģƇήϔ
AűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔ
ŬǔǔƽǈΨδδľǳǈƏǈήǈģǜņŌήťƚǳήľǀδľǳǈδƽǜľƇűĿģĿƚŌǈδǔǀűģťŌƏεƑŌƚƑģǔģƇεľűƚƇƚťűĿģεƏģƑǜģƇ
εǔŌĿƑűĿƚήƽņŤήϔ 

͆͆ή 9ģƇǴģƑűϔ§ήϔGǀǺǔŬǀƚƽƚűŌǔűĿϔÕǀƚǔƚƽƚǀƽŬǺǀűģϔģƑņϔđρ~űƑƄŌņϔÕǀƚǔƚƽƚǀƽŬǺǀűģΨϔ
ƽģǔŬƚƽŬǺǈűƚƇƚťǺΩϔťŌƑŌǔűĿǈΩϔĿƇűƑűĿģƇϔƏģƑűŤŌǈǔģǔűƚƑǈΩϔģƑņϔƏģƑģťŌƏŌƑǔήϔ§ƚƇϔ_ŌƑŌǔϔ
§Ōǔģľήϔ͍͆̈́ͅγ͆͌ͅλ͇μΨ͍͆͌ρ͇ ͇̈́ή 

͇͆ή :ģľŌȄģǈϔ ǀǔŌģťģϔzGΩϔċűŌűǀģϔ^§zΩϔàűƇǳģϔAƚǈϔØŌűǈϔċ§ήϔGǹƽŌǀűŌƑĿŌϔűƑϔ
ƏģƑģťŌƏŌƑǔϔƚŤϔƽƚǀƽŬǺǀűģϔĿǜǔģƑŌģϔǔģǀņģϔűƑϔģϔǔŌǀǔűģǀǺϔǀŌŤŌǀǀģƇϔ9ǀģȄűƇűģƑϔŬƚǈƽűǔģƇϔŤǀƚƏϔ
͆̈́̈́͆ϔǔƚϔ͆̈́͋ͅήϔkƑǔϔzϔAŌǀƏģǔƚƇήϔ͍͆̈́ͅγ͉͌λ͌μΨ͍͉͆ρ͍ ͇͆ή 

͈͆ή Ēģǈǜņģϔ§Ωϔ:ŬŌƑϔ9ΩϔAŌǈƑűĿƄϔØzήϔØŌĿŌƑǔϔģņǳģƑĿŌǈϔƚƑϔƽƚǀƽŬǺǀűģϔťŌƑŌǔűĿǈΨϔ
kƑŬŌǀűǔģƑĿŌΩϔƽŌƑŌǔǀģƑĿŌϔБϔƏƚƇŌĿǜƇģǀϔŬŌǔŌǀƚťŌƑŌűǔǺΩϔűƑĿƇǜņűƑťϔƑŌǴϔ
ƏƚņűŤǺűƑťδĿģǜǈģǔűǳŌϔťŌƑŌǈήϔ§ƚƇϔ_ŌƑŌǔϔ§Ōǔģľήϔ͍͆̈́ͅγ͆͌ͅλ͇μΨ͇͆̈́ρ͇ ͇ͅή 

͉͆ή §űƑűǈǔōǀűƚϔņģϔàģǝņŌΩϔíŌĿƑƚƇƚťűģϔàŌĿǀŌǔģǀűģϔņŌϔ:űőƑĿűģΩϔkƑƚǳģłĻƚϔŌϔ
:ƚƏƽƇŌǹƚϔņģϔàģǝņŌϔΩϔAŌƽģǀǔģƏŌƑǔƚϔņŌϔ_ŌǈǔĻƚϔŌϔkƑĿƚǀƽƚǀģłĻƚϔņŌϔíŌĿƑƚƇƚťűģǈϔŌƏϔ
àģǝņŌΩϔ͇͆̈́͆ήϔAűǀŌǔǀűȄŌǈϔ§ŌǔƚņƚƇƛťűĿģǈϔρϔGƇģľƚǀģłĻƚϔņŌϔAűǀŌǔǀűȄŌǈϔ:ƇųƑűĿģǈήϔ
AűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔŬǔǔƽǈΨδδǴǴǴήťƚǳήľǀδĿƚƑűǔŌĿδƽǔρ
ľǀδƏűņűģǈδģǀǔűťƚǈεƽǜľƇűĿģĿƚŌǈδņűǀŌǔǀűȄŌǈδņűǀŌǔǀűȄŌǈρƏŌǔƚņƚƇƚťűĿģǈρŌƇģľƚǀģĿģƚρ
ņŌρņűǀŌǔǀűȄŌǈρĿƇűƑűĿģǈρ͆ ̈́͆̈́ήƽņŤήϔ 

͆͊ή §ǜǈĿŬģƇŌƄϔČΩϔfŌǀƏģǈĿŬϔ§ ΩϔÕƚľƇŌǔŌρ_ǜǔűŌǀǀŌȄϔÕΩϔ^ǀģƑƄϔzήϔíŬŌϔ
ÕƚǀƽŬǺǀűģǈήϔzƚǜǀƑģƇϔņŌǀϔAŌǜǔǈĿŬŌƑϔAŌǀƏģǔƚƇƚťűǈĿŬŌƑϔ͆̈́͆͆γ͆̈́λ͇μΨ͇͊ͅρ͇ ͇ͅή 

͆͋ή ØģƏģƑǜƁģƏϔċàΩϔ ƑņŌǀǈƚƑϔ|GήϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔAűģťƑƚǈǔűĿǈρÕģǀǔϔͅΨϔ ϔ9ǀűŌŤϔ
²ǳŌǀǳűŌǴϔƚŤϔǔŬŌϔÕƚǀƽŬǺǀűģǈήϔ:ǜǀǀϔÕǀƚǔƚĿϔfǜƏϔ_ŌƑŌǔήϔ͉͆̈́ͅγ͌͊Ψ͋ͅϔ͆̈́ϔͅͅρͅ ͋ϔ͆̈́ϔ͆͊ή 

http://www.porfiria.org.br/medicamentos.htm
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/triagem_neonatal_biologica_manual_tecnico.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/triagem_neonatal_biologica_manual_tecnico.pdf
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/artigos_publicacoes/diretrizes/diretrizes-metodologicas-elaboracao-de-diretrizes-clinicas-2020.pdf
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/artigos_publicacoes/diretrizes/diretrizes-metodologicas-elaboracao-de-diretrizes-clinicas-2020.pdf
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/artigos_publicacoes/diretrizes/diretrizes-metodologicas-elaboracao-de-diretrizes-clinicas-2020.pdf
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͆͌ή §űƑűǈǔōǀűƚϔņģϔàģǝņŌΩϔíŌĿƑƚƇƚťűģϔàŌĿǀŌǔģǀűģϔņŌϔ:űőƑĿűģΩϔkƑƚǳģłĻƚϔŌϔ
:ƚƏƽƇŌǹƚϔņģϔàģǝņŌϔρϔàG:ík:àΩϔAŌƽģǀǔģƏŌƑǔƚϔņŌϔ_ŌǈǔĻƚϔŌϔkƑĿƚǀƽƚǀģłĻƚϔņŌϔ
íŌĿƑƚƇƚťűģǈϔŌƏϔàģǝņŌϔρϔA_kíàΩϔ:ƚƚǀņŌƑģłĻƚρ_ŌǀģƇϔņŌϔ_ŌǈǔĻƚϔņŌϔÕǀƚǔƚĿƚƇƚǈϔ
:ƇųƑűĿƚǈϔŌϔAűǀŌǔǀűȄŌǈϔíŌǀģƽőǜǔűĿģǈϔρϔ:_Õ:AíΩϔ͈͆̈́͆ήϔØŌƇģǔƛǀűƚϔņŌϔØŌĿƚƏŌƑņģłĻƚϔρϔ
AƚǈģťŌƏϔņŌϔƽƚǀŤƚľűƇűƑƚťőƑűƚϔǜǀűƑĤǀűƚϔƽģǀģϔĿƚƑȗǀƏģłĻƚϔņűģťƑƛǈǔűĿģϔƚǜϔƽǀƚťƑƛǈǔűĿƚϔ
ņŌϔƽƚǀȗǀűģǈϔŬŌƽĤǔűĿģǈϔģťǜņģǈήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔŬǔǔƽǈΨδδǴǴǴήťƚǳήľǀδĿƚƑűǔŌĿδƽǔρ
ľǀδƏűņűģǈδǀŌƇģǔƚǀűƚǈδ͈͆̈́͆δņƚǈģťŌƏρņŌρƽƚǀŤƚľűƇűƑƚťŌƑűƚρǜǀűƑģǀűƚρƽģǀģρ
ĿƚƑȗǀƏģĿģƚρņűģťƑƚǈǔűĿģρƚǜρƽǀƚťƑƚǈǔűĿƚρņŌρƽƚǀȗǀűģǈρŬŌƽģǔűĿģǈρģťǜņģǈήϔĿŌǈǈƚϔ
ŌƏΨϔ͉ͅϔņŌϔƁǜƇŬƚή 

͍͆ή ©ģǔűƚƑģƇϔkƑǈǔűǔǜǔŌϔŤƚǀϔfŌģƇǔŬϔģƑņϔ:ģǀŌϔGǹĿŌƇƇŌƑĿŌϔλ©k:GμΩϔ͆̈́͆ͅήϔfűťŬƇǺϔ
àƽŌĿűģƇűǈŌņϔíŌĿŬƑƚƇƚťǺϔGǳģƇǜģǔűƚƑϔ_űǳƚǈűǀģƑϔŤƚǀϔǔǀŌģǔűƑťϔģĿǜǔŌϔŬŌƽģǔűĿϔƽƚǀƽŬǺǀűģϔ
ιkA͉͈͍ͅκϔλGǳģƇǜģǔűƚƑϔØŌƽƚǀǔμήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔ
ŬǔǔƽǈΨδδǴǴǴήƑűĿŌήƚǀťήǜƄδťǜűņģƑĿŌδŬǈǔ͊ͅδņƚĿǜƏŌƑǔǈδĿƚƏƏűǔǔŌŌρƽģƽŌǀǈήϔ 

͇̈́ή 9űǈǈŌƇƇϔA§Ωϔ ƑņŌǀǈƚƑϔ|GΩϔ9ƚƑƄƚǳǈƄǺϔf~ήϔÕƚǀƽŬǺǀűģήϔ©ϔGƑťƇϔzϔ§Ōņήϔ
͆̈́͋ͅγ͇͋͋λ͍μΨ͌͊͆ρ͌ ͋͆ή 

͇ͅή ƑņŌǀǈƚƑϔ|GΩϔ~ƚľƚϔØΩϔàģƇģȄģǀϔAΩϔàĿŬƇƚŌǔǔŌǀϔ§ΩϔàƽűǔȄŌǀϔ_ΩϔČŬűǔŌϔ ~ΩϔŌǔϔģƇήϔ
9űƚĿŬŌƏűĿģƇϔAűģťƑƚǈűǈϔƚŤϔ ĿǜǔŌϔfŌƽģǔűĿϔÕƚǀƽŬǺǀűģΨϔôƽņģǔŌņϔGǹƽŌǀǔϔ
ØŌĿƚƏƏŌƑņģǔűƚƑǈϔŤƚǀϔÕǀűƏģǀǺϔ:ģǀŌϔÕŬǺǈűĿűģƑǈήϔ Əϔzϔ§ŌņϔàĿűήϔ͆̈́͆ͅγ͇͊͆λ͆μΨ͇ͅͅρͅ ͆ͅή 

͇͆ή àǔŌűƑϔÕΩϔ9ģņƏűƑǔƚƑϔ§Ωϔ9ģǀǔŬϔzΩϔØŌŌǈϔAΩϔàǔŌǴģǀǔϔ§^ήϔ9ŌǈǔϔƽǀģĿǔűĿŌϔ
ťǜűņŌƇűƑŌǈϔƚƑϔĿƇűƑűĿģƇϔƏģƑģťŌƏŌƑǔϔƚŤϔģĿǜǔŌϔģǔǔģĿƄǈϔƚŤϔƽƚǀƽŬǺǀűģϔģƑņϔǔŬŌűǀϔ
ĿƚƏƽƇűĿģǔűƚƑǈήϔ ƑƑģƇǈϔƚŤϔ:ƇűƑűĿģƇϔ9űƚĿŬŌƏűǈǔǀǺήϔ͇͆̈́ͅγ͉̈́λÕǔϔ͇μΨ͆͋ͅρ͆ ͇͆ή 

͇͇ή ČƚƚƇŤϔzΩϔ§ģǀǈņŌƑϔzíΩϔAŌťťϔíΩϔČŬģǔƇŌǺϔàΩϔØŌŌņϔÕΩϔ9ǀģȄűƇϔ©ΩϔŌǔϔģƇήϔ9Ōǈǔϔ
ƽǀģĿǔűĿŌϔťǜűņŌƇűƑŌǈϔƚƑϔȗǀǈǔρƇűƑŌϔƇģľƚǀģǔƚǀǺϔǔŌǈǔűƑťϔŤƚǀϔƽƚǀƽŬǺǀűģήϔƑƑģƇǈϔƚŤϔ:ƇűƑűĿģƇϔ
9űƚĿŬŌƏűǈǔǀǺήϔ͆̈́͋ͅγ͉͈λ͆μΨ͌͌ͅρͅ ͍͌ή 

͇͈ή 9ǀűǔƚϔ ǳƝϔ~ΩϔÕŌǀŌűǀģϔ~Ωϔ²ƇűǳŌűǀģϔ Ωϔ^ŌǀǀŌűǀģϔ^Ωϔ^űƇűƽŌϔÕΩϔ:ƚŌƇŬƚϔØƚņǀűťǜŌǈϔkΩϔ
ŌǔϔģƇήϔÕƚǀǔǜťǜŌǈŌϔ:ƚƑǈŌƑǈǜǈϔƚƑϔ ĿǜǔŌϔÕƚǀƽŬǺǀűģǈΨϔAűģťƑƚǈűǈΩϔíǀŌģǔƏŌƑǔΩϔ§ƚƑűǔƚǀűƑťϔ
ģƑņϔÕģǔűŌƑǔϔØŌŤŌǀǀģƇήϔ Ŀǔģϔ§ŌņϔÕƚǀǔϔ͇͆̈́͆γ͇͊λͅͅμΨ͉͇͋ρ͋ ͈͊ή 

͇͉ή àĿŬǜƇŌƑľǜǀťρ9ǀģƑņϔAΩϔàǔŌǴģǀǔϔ^ΩϔàǔŌűƑϔÕΩϔØŌŌǈϔAΩϔ9ģņƏűƑǔƚƑϔ§ήϔôƽņģǔŌϔ
ƚƑϔǔŬŌϔņűģťƑƚǈűǈϔģƑņϔƏģƑģťŌƏŌƑǔϔƚŤϔǔŬŌϔģǜǔƚǈƚƏģƇϔņƚƏűƑģƑǔϔģĿǜǔŌϔŬŌƽģǔűĿϔ
ƽƚǀƽŬǺǀűģǈήϔzϔ:ƇűƑϔÕģǔŬƚƇήϔ͆̈́͆͆ή 

͇͊ή ©ŌŌƇŌƏģƑϔØ ΩϔČŌƑǈűƑƄϔAΩϔČģťŌƑƏģƄŌǀǈϔ§ G§Ωϔ§űƁƑŬƚǜǔϔ_àΩϔ^ǀűŌǈŌƏģϔ
G:fΩϔ~ģƑťŌƑņƚƑƄϔz_ήϔAűģťƑƚǈǔűĿϔģƑņϔǔŬŌǀģƽŌǜǔűĿϔǈǔǀģǔŌťűŌǈϔŤƚǀϔƽƚǀƽŬǺǀűģǈήϔ©ŌǔŬϔzϔ
§Ōņήϔ͆̈́͆̈́γ͋͌λ͈μΨ͈͍ͅρͅ ͊̈́ή 

͇͋ή àűƑťģƇϔ |ήϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔĿǜǔģƑŌģϔǔģǀņģΨϔØŌĿŌƑǔϔǜƽņģǔŌήϔ§ƚƇϔ_ŌƑŌǔϔ§Ōǔģľήϔ
͍͆̈́ͅγ͆͌ͅλ͇μΨ͆͋ͅρ͆ ͌ͅή 

͇͌ή AűĿƄŌǺϔ |Ωϔ©ģűƄϔfΩϔ|ŌŌƇϔà9Ωϔ~ŌǳǺϔ:Ωϔ9ŌģǳŌƑϔàČΩϔGƇƏģǀűģŬϔà9ΩϔŌǔϔģƇήϔ
GǳűņŌƑĿŌρľģǈŌņϔĿƚƑǈŌƑǈǜǈϔťǜűņŌƇűƑŌǈϔŤƚǀϔǔŬŌϔņűģťƑƚǈűǈϔģƑņϔƏģƑģťŌƏŌƑǔϔƚŤϔ
ŌǀǺǔŬǀƚƽƚűŌǔűĿϔƽǀƚǔƚƽƚǀƽŬǺǀűģϔģƑņϔđρƇűƑƄŌņϔƽǀƚǔƚƽƚǀƽŬǺǀűģήϔzϔ Əϔ ĿģņϔAŌǀƏģǔƚƇήϔ
͇͆̈́͆γ͍͌λ͊μΨ͆͆͋ͅρͅ ͇͆͋ή 

͇͍ή GǀǴűƑϔ ~ΩϔAŌǈƑűĿƄϔØzήϔ:ƚƑťŌƑűǔģƇϔŌǀǺǔŬǀƚƽƚűŌǔűĿϔƽƚǀƽŬǺǀűģΨϔØŌĿŌƑǔϔ
ģņǳģƑĿŌǈήϔ§ƚƇϔ_ŌƑŌǔϔ§Ōǔģľήϔ͍͆̈́ͅγ͆͌ͅλ͇μΨ͆͌͌ρ͆ ͍͋ή 

͈̈́ή AűϔÕűŌǀǀƚϔGΩϔAŌϔ:ģƑűƚϔ§Ωϔ§ŌǀĿģņģƑǔŌϔØΩϔàģǳűƑƚϔ§Ωϔ_ǀģƑģǔģϔ^ΩϔíģǳģȄȄűϔAΩϔŌǔϔ
ģƇήϔ~ģľƚǀģǔƚǀǺϔAűģťƑƚǈűǈϔƚŤϔÕƚǀƽŬǺǀűģήϔAűģťƑƚǈǔűĿǈϔλ9ģǈŌƇμήϔ͆̈́͆ͅγͅͅλ͌μΨ͇͈͇ͅή 

͈ͅή ČŬģǔƇŌǺϔàAΩϔ9ģņƏűƑǔƚƑϔ§©ήϔØƚƇŌϔƚŤϔťŌƑŌǔűĿϔǔŌǈǔűƑťϔűƑϔǔŬŌϔƏģƑģťŌƏŌƑǔϔ
ƚŤϔƽģǔűŌƑǔǈϔǴűǔŬϔűƑŬŌǀűǔŌņϔƽƚǀƽŬǺǀűģϔģƑņϔǔŬŌűǀϔŤģƏűƇűŌǈήϔ ƑƑģƇǈϔƚŤϔ:ƇűƑűĿģƇϔ
9űƚĿŬŌƏűǈǔǀǺήϔ͇͆̈́ͅγ͉̈́λ͇μΨ͈͆̈́ρ͆ ͊ͅή 

͈͆ή GņŌƇϔĒΩϔ§ģƏŌǔϔØήϔÕƚǀƽŬǺǀűģΨϔČŬģǔϔűǈϔűǔϔģƑņϔǴŬƚϔǈŬƚǜƇņϔľŌϔŌǳģƇǜģǔŌņίϔ
ØģƏľģƏϔ§ģűƏƚƑűņŌǈϔ§Ōņϔzήϔ͆̈́͌ͅγ͍λ͆μή 

https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2024/dosagem-de-porfobilinogenio-urinario-para-confirmacao-diagnostica-ou-prognostico-de-porfirias-hepaticas-agudas
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2024/dosagem-de-porfobilinogenio-urinario-para-confirmacao-diagnostica-ou-prognostico-de-porfirias-hepaticas-agudas
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2024/dosagem-de-porfobilinogenio-urinario-para-confirmacao-diagnostica-ou-prognostico-de-porfirias-hepaticas-agudas
https://www.nice.org.uk/guidance/hst16/documents/committee-papers
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͈͇ή ČģƑťϔ9Ωϔ9ƚƑƄƚǳǈƄǺϔf~Ωϔ~űƏϔz|Ωϔ9ģƇǴģƑűϔ§ήϔ _ ϔ:ƇűƑűĿģƇϔÕǀģĿǔűĿŌϔôƽņģǔŌϔ
ƚƑϔAűģťƑƚǈűǈϔģƑņϔ§ģƑģťŌƏŌƑǔϔƚŤϔ ĿǜǔŌϔfŌƽģǔűĿϔÕƚǀƽŬǺǀűģǈΨϔGǹƽŌǀǔϔØŌǳűŌǴήϔ
_ģǈǔǀƚŌƑǔŌǀƚƇƚťǺήϔ͇͆̈́͆γ͈͊ͅλ͇μΨ͈͈͌ρ͈ ͍ͅή 

͈͈ή _ŌǀűǈĿŬŌǀϔ~§ΩϔàĿŬŌűľŌϔ^Ωϔ©ǜƏģƑƑϔ Ωϔ|ƚŬƑƇŌűƑϔ§ΩϔàǔƚƇȄŌƇϔôΩϔ§ŌűǈŌƇϔ ήϔ
ĿǜǔŌϔƽƚǀƽŬǺǀűģǈϔρϔϔƑŌǜǀƚƇƚťűĿģƇϔƽŌǀǈƽŌĿǔűǳŌήϔ9ǀģűƑϔ9ŌŬģǳήϔ͆̈́͆ͅγͅͅλͅͅμΨŌ͇͍͆͌ή 

͈͉ή 9ŌƇƇģƑǔűϔØΩϔØűƑģƇņűϔàήϔ_ǜűƇƇģűƑρ9ģǀǀŌϔǈǺƑņǀƚƏŌΨϔģϔĿƚƏƽǀŌŬŌƑǈűǳŌϔǀŌǳűŌǴήϔ
Gǜǀϔzϔ©ŌǜǀƚƇήϔ͈͆̈́͆γ͇ͅλ͌μΨŌ͇͉͊͊ͅή 

͈͊ή àĿŬǴģƏľģĿŬϔ^ČΩϔÕűģǈƄƚǴǺϔÕ ΩϔàģƑǔƚǈϔ§:ØΩϔÕűƇťŌǀϔ:_Ωϔ^ǀģƑņƚƇƚǈƚϔ_ ήϔ
ÕƚǀȗǀűģϔģťǜņģΨϔƚϔƿǜŌϔƽǀŌĿűǈģƏƚǈϔǈģľŌǀήϔØŌǳűǈǔģϔ§ōņűĿģϔņģϔôƑűǳŌǀǈűņģņŌϔ^ŌņŌǀģƇϔņƚϔ
ÕģǀģƑĤήϔ͈͆̈́ͅγͅλͅμΨ͉ͅρ͆ ̈́ή 

͈͋ή ²ƑǺŌĿŬűϔ Ωϔ²ŬŌƏŌƑťρAģƽģģŬϔzΩϔàŬģľģϔČΩϔ²ǺŌƑǜťģϔ§Ωϔ~ģĿģǈǈŌϔ Ωϔ
àģƑņŌŌƽϔàΩϔŌǔϔģƇήϔ©ŌŌņƇŌϔűƑϔģϔfģǺǈǔģĿƄΨϔ ĿǜǔŌϔkƑǔŌǀƏűǔǔŌƑǔϔÕƚǀƽŬǺǀűģΩϔģƑϔ²ŤǔŌƑρ
ƏűǈǈŌņϔAűȔŌǀŌƑǔűģƇϔAűģťƑƚǈűǈϔƚŤϔ ľņƚƏűƑģƇϔÕģűƑήϔzϔ:ƚƏƏǜƑűǔǺϔfƚǈƽϔkƑǔŌǀƑϔ§Ōņϔ
ÕŌǀǈƽŌĿǔήϔ͇͆̈́͆γ͇ͅλ͉μΨ͌͆ρ͌ ͉ή 

͈͌ή ƑņŌǀǈƚƑϔ|GΩϔ9ƇƚƚƏŌǀϔzØΩϔ9ƚƑƄƚǳǈƄǺϔf~Ωϔ|ǜǈŬƑŌǀϔzÕΩϔÕűŌǀģĿŬϔ: Ωϔ
ÕűƏǈǔƚƑŌϔ©ØΩϔŌǔϔģƇήϔØŌĿƚƏƏŌƑņģǔűƚƑǈϔŤƚǀϔǔŬŌϔņűģťƑƚǈűǈϔģƑņϔǔǀŌģǔƏŌƑǔϔƚŤϔǔŬŌϔģĿǜǔŌϔ
ƽƚǀƽŬǺǀűģǈήϔ ƑƑϔkƑǔŌǀƑϔ§Ōņήϔ͉͆̈́̈́γ͈͆ͅλ͊μΨ͈͇͍ρ͈ ͉̈́ή 

͈͍ή àűƏƚƑϔ ΩϔÕƚƏƽűƇǜǈϔ^Ωϔ×ǜŌǀľŌǈϔČΩϔČŌűϔ ΩϔàǔǀȄƚƄϔàΩϔÕŌƑȄϔ:ΩϔŌǔϔģƇήϔÕģǔűŌƑǔϔ
ÕŌǀǈƽŌĿǔűǳŌϔƚƑϔ ĿǜǔŌϔkƑǔŌǀƏűǔǔŌƑǔϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔǴűǔŬϔ^ǀŌƿǜŌƑǔϔ ǔǔģĿƄǈΨϔ ϔAűǈŌģǈŌϔǴűǔŬϔ
kƑǔŌǀƏűǔǔŌƑǔϔģƑņϔ:ŬǀƚƑűĿϔ§ģƑűŤŌǈǔģǔűƚƑǈήϔÕģǔűŌƑǔήϔ͆̈́͌ͅγͅͅλ͉μΨ͉͆͋ρ͉ ͇͋ή 

͉̈́ή àǔŌűƑϔÕGΩϔGņŌƇϔĒΩϔ§ģƑǈƚǜǀϔØΩϔ§ǜǈǔģŤģϔØ ΩϔàģƑņľŌǀťϔàΩϔÕģƑŌƇϔ§ŌƏľŌǀǈϔƚŤϔ
ǔŬŌϔ ĿǜǔŌϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔGǹƽŌǀǔήϔ|ŌǺϔǔŌǀƏǈϔģƑņϔņŌȗƑűǔűƚƑǈϔűƑϔģĿǜǔŌϔƽƚǀƽŬǺǀűģǈΨϔØŌǈǜƇǔǈϔƚŤϔ
ģƑϔűƑǔŌǀƑģǔűƚƑģƇϔAŌƇƽŬűϔĿƚƑǈŌƑǈǜǈϔƇŌņϔľǺϔǔŬŌϔGǜǀƚƽŌģƑϔƽƚǀƽŬǺǀűģϔƑŌǔǴƚǀƄήϔzϔkƑŬŌǀűǔϔ
§ŌǔģľϔAűǈήϔ͇͆̈́͆γ͈͊λ͈μΨ͊͊͆ρ͊ ͈͋ή 

͉ͅή ČģƑťϔ9ήϔíŬŌϔģĿǜǔŌϔŬŌƽģǔűĿϔƽƚǀƽŬǺǀűģǈήϔíǀģƑǈƇϔ_ģǈǔǀƚŌƑǔŌǀƚƇϔfŌƽģǔƚƇήϔ
͆̈́͆ͅγ͊Ψ͈͆ή 

͉͆ή ƏŌǀűĿģƑϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔ^ƚǜƑņģǔűƚƑΩϔ͈͆̈́͆ήϔ9ģƑĿƚϔņŌϔņģņƚǈϔņŌϔ
ƏŌņűĿģƏŌƑǔƚǈήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔŬǔǔƽǈΨδδƽƚǀƽŬǺǀűģŤƚǜƑņģǔűƚƑήƚǀťδņǀǜťņģǔģľģǈŌδή 

͉͇ή ƑņŌǀǈƚƑϔ|Gήϔ ĿǜǔŌϔŬŌƽģǔűĿϔƽƚǀƽŬǺǀűģǈΨϔ:ǜǀǀŌƑǔϔņűģťƑƚǈűǈϔБϔ
ƏģƑģťŌƏŌƑǔήϔ§ƚƇϔ_ŌƑŌǔϔ§Ōǔģľήϔ͍͆̈́ͅγ͆͌ͅλ͇μΨ͍͆ͅρ͆ ͆͋ή 

͉͈ή fģƑņǈĿŬűƑϔ:Ωϔ~űƑϔzΩϔØŬŌŌϔzΩϔÕŌǺŌǀϔ |Ωϔ:ŬűƑϔàΩϔČǜϔÕfΩϔŌǔϔģƇήϔ©ǜǔǀűǔűƚƑģƇϔ
ǀŌťǜƇģǔűƚƑϔƚŤϔŬŌƽģǔűĿϔŬŌƏŌϔľűƚǈǺƑǔŬŌǈűǈϔģƑņϔƽƚǀƽŬǺǀűģϔǔŬǀƚǜťŬϔÕ_:ρͅ ģƇƽŬģήϔ:ŌƇƇήϔ
͉͆̈́̈́γ͆͆ͅλ͈μΨ͉͉̈́ρ͉ ͉ͅή 

͉͉ή fģǀƽŌǀϔÕΩϔàģǀņŬϔGήϔ§ģƑģťŌƏŌƑǔϔƚŤϔģĿǜǔŌϔűƑǔŌǀƏűǔǔŌƑǔϔƽƚǀƽŬǺǀűģήϔGǹƽŌǀǔϔ
²ƽűƑűƚƑϔƚƑϔ²ǀƽŬģƑϔAǀǜťǈήϔ͈͆̈́ͅγ͆λ͈μΨ͇͈͍ρ͇ ͊͌ή 

͉͊ή ÕűǈĿŬűƄϔGΩϔ|ģǜƽƽűƑŌƑϔØήϔ ƑϔǜƽņģǔŌϔƚŤϔĿƇűƑűĿģƇϔƏģƑģťŌƏŌƑǔϔƚŤϔģĿǜǔŌϔ
űƑǔŌǀƏűǔǔŌƑǔϔƽƚǀƽŬǺǀűģήϔ ƽƽƇϔ:ƇűƑϔ_ŌƑŌǔήϔ͉͆̈́ͅγ͌Ψ͆̈́ͅρ͆ ͈ͅή 

͉͋ή Aƚǈǈϔ§ΩϔċŌǀǈƽƚŬƇϔ^ήϔíŬŌϔαťƇǜĿƚǈŌϔŌȔŌĿǔαϔűƑϔģĿǜǔŌϔŬŌƽģǔűĿϔƽƚǀƽŬǺǀűģǈϔģƑņϔ
űƑϔŌǹƽŌǀűƏŌƑǔģƇϔƽƚǀƽŬǺǀűģήϔ|ƇűƑϔČƚĿŬŌƑǈĿŬǀήϔ͍͌ͅͅγ͉͍λ͇ͅμΨ͋͆͋ρ͋ ͇͉ή 

͉͌ή 9ǜǈǔģņϔfzΩϔ|ģƇƇűƚϔzÕΩϔċƚǀƇģƑņϔ§Ωϔ^űƚǀŌƑǔűƑƚϔċΩϔàģƑņľŌǀťϔàΩϔàĿŬƏűǔǔϔ:ΩϔŌǔϔ
ģƇήϔ ĿǜǔŌϔkƑǔŌǀƏűǔǔŌƑǔϔÕƚǀƽŬǺǀűģΨϔ Ƒϔ²ǳŌǀǳűŌǴϔƚŤϔíŬŌǀģƽǺϔAŌǳŌƇƚƽƏŌƑǔǈϔģƑņϔ^ǜǔǜǀŌϔ
ÕŌǀǈƽŌĿǔűǳŌǈϔ^ƚĿǜǈűƑťϔƚƑϔàǔģľűƇűǈģǔűƚƑϔƚŤϔf§9àϔģƑņϔÕǀƚǔŌƚǈǔģǈűǈϔØŌťǜƇģǔƚǀǈήϔkƑǔϔzϔ
§ƚƇϔàĿűήϔ͆̈́͆ͅγ͆͆λ͆μή 

͉͍ή àĿŬǜƇŌƑľǜǀťρ9ǀģƑņϔAΩϔ_ģǀņűƑŌǀϔíΩϔ_ǜƽƽǺϔàΩϔØŌŌǈϔA:ΩϔàǔŌűƑϔÕΩϔ9ģǀǔŬϔzΩϔŌǔϔ
ģƇήϔ Ƒϔ ǜņűǔϔƚŤϔǔŬŌϔôǈŌϔƚŤϔ_ƚƑģņƚǀŌƇűƑϔ ƑģƇƚťǜŌǈϔǔƚϔÕǀŌǳŌƑǔϔØŌĿǜǀǀŌƑǔϔ ĿǜǔŌϔ
àǺƏƽǔƚƏǈϔűƑϔÕģǔűŌƑǔǈϔǴűǔŬϔ ĿǜǔŌϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔűƑϔǔŬŌϔôƑűǔŌņϔ|űƑťņƚƏήϔzk§AϔØŌƽήϔ
͆̈́͋ͅγ͇͊Ψ͍͍ρͅ ̈́͋ή 

͊̈́ή ØŌĿƚǀņģǔűϔØģǀŌϔAűǈŌģǈŌǈϔ:ƚƏōǀĿűƚϔņŌϔ§ŌņűĿģƏŌƑǔƚǈϔ~ǔņģϔρϔ§GΩϔ͆̈́͆ͅήϔ
9ǜƇģϔÕ ©fG§ ík©ЕϔλfŌƏűƑģμήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔ
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ŬǔǔƽǈΨδδǜƽƇƚģņǈήĿƚƑǈǜƇǔģǀŌƏŌņűƚǈήĿƚƏήľǀδņǀǜťεƇŌģȘŌǔδƽǀƚδ9ǜƇģρÕ ©fG§ ík©ρ
ÕǀƚȗǈǈűƚƑģƇρ:ƚƑǈǜƇǔģρØŌƏŌņűƚǈήƽņŤή 

͊ͅή ØŌĿƚǀņģǔűϔØģǀŌϔAűǈŌģǈŌǈϔ:ƚƏōǀĿűƚϔņŌϔ§ŌņűĿģƏŌƑǔƚǈϔ~ǔņģϔρϔ§GΩϔ͍͆̈́ͅήϔ
9ǜƇģϔ©ƚǀƏƚǈģƑťЕϔλfŌƏűƑģμήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔ
ŬǔǔƽǈΨδδǴǴǴήƏŌņűĿűƑŌǈήƚǀťήǜƄδŌƏĿδȗƇŌǈδƽűƇή͇͉͊͆ήƽņŤή 

͊͆ή ťőƑĿűģϔ©ģĿűƚƑģƇϔņŌϔċűťűƇīƑĿűģϔàģƑűǔĤǀűģϔλ ©ċkà μΩϔ͍͆̈́ͅήϔØŌťűǈǔǀƚϔ
Õ ©fG§ ík©ЕϔfŌƏűƑģήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔ
ŬǔǔƽǈΨδδĿƚƑǈǜƇǔģǈήģƑǳűǈģήťƚǳήľǀδέδņƚĿǜƏŌƑǔƚǈδǔŌĿƑűĿƚǈδ͉͇͉͍͆͋͆͆͋͊͋͆̈́͋ͅͅͅδή 

͇͊ή §űƑűǈǔōǀűƚϔņģϔàģǝņŌΩϔíŌĿƑƚƇƚťűģϔàŌĿǀŌǔģǀűģϔņŌϔ:űőƑĿűģΩϔkƑƚǳģłĻƚϔŌϔ
kƑǈǜƏƚǈϔGǈǔǀģǔōťűĿƚǈϔŌƏϔàģǝņŌϔρϔà:íkGΩϔAŌƽģǀǔģƏŌƑǔƚϔņŌϔ_ŌǈǔĻƚϔŌϔkƑĿƚǀƽƚǀģłĻƚϔ
ņŌϔíŌĿƑƚƇƚťűģǈϔŌƏϔàģǝņŌϔρϔA_kíàΩϔ:ƚƚǀņŌƑģłĻƚρ_ŌǀģƇϔņŌϔ ǳģƇűģłĻƚϔņŌϔ
íŌĿƑƚƇƚťűģǈϔŌƏϔàģǝņŌϔρϔ:_ íàΩϔ:ƚƚǀņŌƑģłĻƚϔņŌϔ§ƚƑűǔƚǀģƏŌƑǔƚϔņŌϔíŌĿƑƚƇƚťűģǈϔ
ŌƏϔàģǝņŌϔρϔ:§íàΩϔ͆̈́͆͆ήϔØŌƇģǔƛǀűƚϔņŌϔØŌĿƚƏŌƑņģłĻƚϔρϔfŌƏűƑģϔƽģǀģϔƚϔǔǀģǔģƏŌƑǔƚϔ
ņŌϔƏǜƇŬŌǀŌǈϔĿƚƏϔģǔģƿǜŌǈϔņŌϔƽƚǀȗǀűģϔģťǜņģϔűƑǔŌǀƏűǔŌƑǔŌϔǀŌƇģĿűƚƑģņƚǈϔĿƚƏϔƚϔĿűĿƇƚϔ
ƏŌƑǈǔǀǜģƇήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔŬǔǔƽǈΨδδǴǴǴήťƚǳήľǀδĿƚƑűǔŌĿδƽǔρ
ľǀδƏűņűģǈδǀŌƇģǔƚǀűƚǈδ͆̈́͆͆δ͍͆̈́͆͆̈́͆͋εǀŌƇģǔƚǀűƚε͋͋ͅεŬŌƏűƑģεƽģűήƽņŤή 

͈͊ή §űƑűǈǔōǀűƚϔņģϔàģǝņŌΩϔíŌĿƑƚƇƚťűģϔàŌĿǀŌǔģǀűģϔņŌϔ:űőƑĿűģΩϔkƑƚǳģłĻƚϔŌϔ
kƑǈǜƏƚǈϔGǈǔǀģǔōťűĿƚǈϔŌƏϔàģǝņŌΩϔAŌƽģǀǔģƏŌƑǔƚϔņŌϔ_ŌǈǔĻƚϔŌϔkƑĿƚǀƽƚǀģłĻƚϔņŌϔ
íŌĿƑƚƇƚťűģǈϔŌϔkƑƚǳģłĻƚϔŌƏϔàģǝņŌΩϔ:ƚƚǀņŌƑģłĻƚρ_ŌǀģƇϔņŌϔ_ŌǈǔĻƚϔņŌϔíŌĿƑƚƇƚťűģǈϔ
ŌƏϔàģǝņŌΩϔ:ƚƚǀņŌƑģłĻƚϔņŌϔ§ƚƑűǔƚǀģƏŌƑǔƚϔŌϔ ǳģƇűģłĻƚϔņŌϔíŌĿƑƚƇƚťűģǈϔŌƏϔàģǝņŌΩϔ
͆̈́͆ͅήϔØŌƇģǔƛǀűƚϔņŌϔØŌĿƚƏŌƑņģłĻƚϔρϔ_űǳƚǈűǀģƑģϔƽģǀģϔƚϔǔǀģǔģƏŌƑǔƚϔƽģĿűŌƑǔŌǈϔģņǜƇǔƚǈϔ
ĿƚƏ 

ƽƚǀȗǀűģǈϔŬŌƽĤǔűĿģǈϔģťǜņģǈήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔŬǔǔƽǈΨδδǴǴǴήťƚǳήľǀδĿƚƑűǔŌĿδƽǔρ
ľǀδƏűņűģǈδǀŌƇģǔƚǀűƚǈδ͆̈́͆ͅδ͆̈́͆̈́͋͆ͅͅεǀŌƇģǔƚǀűƚε͇͍͊εťűǳƚǈűǀģƑģεƽƚǀȗǀűģŬŌƽģǔűĿģεƽ͇͌ή
ƽņŤή 

͉͊ή íǈĿŬǜņǺϔAÕΩϔċģƇǈģƏűǈϔ§Ωϔ§ģťƑǜǈǈŌƑϔ:Øήϔ ĿǜǔŌϔűƑǔŌǀƏűǔǔŌƑǔϔƽƚǀƽŬǺǀűģΨϔ
ĿƇűƑűĿģƇϔģƑņϔǈŌƇŌĿǔŌņϔǀŌǈŌģǀĿŬϔģǈƽŌĿǔǈήϔ ƑƑϔkƑǔŌǀƑϔ§Ōņήϔ͍͉͋ͅγ͇͌λ͊μΨ͉͌ͅρ͌ ͈͊ή 

͊͊ή àǔŌűƑϔÕGΩϔ9ģņƏűƑǔƚƑϔ§©ΩϔØŌŌǈϔA:ήϔôƽņģǔŌϔǀŌǳűŌǴϔƚŤϔǔŬŌϔģĿǜǔŌϔ
ƽƚǀƽŬǺǀűģǈήϔ9ǀϔzϔfģŌƏģǔƚƇήϔ͆̈́͋ͅγ͋͊ͅλ͈μΨ͉͆͋ρ͉ ͇͌ή 

͊͋ή ÕŌǔǀűņŌǈϔÕGήϔíŬŌǀģƽǺϔ^ƚƇƇƚǴǈϔAűģťƑƚǈűǈΨϔ²ƇņϔģƑņϔ©ŌǴϔ ƽƽǀƚģĿŬŌǈϔŤƚǀϔ
ǔŬŌϔíǀŌģǔƏŌƑǔϔƚŤϔ ĿǜǔŌϔÕƚǀƽŬǺǀűģǈΩϔČŬģǔϔČŌϔ|ƑƚǴϔģƑņϔČŬģǔϔČŌϔàŬƚǜƇņϔ|ƑƚǴήϔ
AűģťƑƚǈǔűĿǈϔλ9ģǈŌƇμήϔ͆̈́͆͆γ͆ͅλ͋μή 

͊͌ή àűƑťģƇϔ |ΩϔÕģǀƄŌǀϔ:Ωϔ9ƚǴņŌƑϔ:ΩϔíŬģƽģǀϔ§Ωϔ~űǜϔ~Ωϔ§Ŀ_ǜűǀŌϔ9§ήϔ~űǳŌǀϔ
ǔǀģƑǈƽƇģƑǔģǔűƚƑϔűƑϔǔŬŌϔƏģƑģťŌƏŌƑǔϔƚŤϔƽƚǀƽŬǺǀűģήϔfŌƽģǔƚƇƚťǺήϔ͈͆̈́ͅγ͊̈́λ͇μΨ̈́͌͆ͅρͅ ͍̈́͌ή 

͍͊ή GǜǀƚƽŌģƑϔ ǈǈƚĿűģǔűƚƑϔŤƚǀϔǔŬŌϔàǔǜņǺϔƚŤϔǔŬŌϔ~űǳŌǀϔλG à~μήϔG à~ϔ:ƇűƑűĿģƇϔ
ÕǀģĿǔűĿŌϔ_ǜűņŌƇűƑŌǈϔƚƑϔŬģŌƏƚĿŬǀƚƏģǔƚǈűǈήϔzϔfŌƽģǔƚƇήϔ͆̈́͆͆γ͋͋λ͆μΨ͈͍͋ρ͉ ̈́͆ή 

͋̈́ή AűϔÕģņƚǳģϔ:Ωϔ§ģǀĿŬŌǈűϔ~Ωϔ:ģűƑŌƇƇűϔíΩϔ_ƚǀűϔ_ΩϔÕƚņŌƑȄģƑűϔà ΩϔØƚǳģťƑģǔűϔÕΩϔŌǔϔ
ģƇήϔGȔŌĿǔǈϔƚŤϔƽŬƇŌľƚǔƚƏǺϔƚƑϔǜǀűƑģǀǺϔƽƚǀƽŬǺǀűƑϔƽģǔǔŌǀƑϔģƑņϔƇűǳŌǀϔŬűǈǔƚƇƚťǺϔűƑϔƽģǔűŌƑǔǈϔ
ǴűǔŬϔƽƚǀƽŬǺǀűģϔĿǜǔģƑŌģϔǔģǀņģήϔ Əϔzϔ§ŌņϔàĿűήϔ͍͇͌ͅγ͉͆͌λͅμΨ͆ρͅ ͆ή 

͋ͅή àĤƑĿŬŌȄϔ:§^Ωϔ©ģǳģǀǀŌǔŌϔ:zΩϔ9ǜĿŬǀƚűǔŬƑŌǀϔf:ήϔÕƚǀȗǀűģϔĿǜǔĤƑŌģϔǔģǀņģΨϔ
ǀŌǳűǈűƛƑϔņŌϔƇģϔƇűǔŌǀģǔǜǀģϔģϔƽǀƚƽƛǈűǔƚϔņŌϔǜƑϔĿģǈƚϔδϔÕƚǀƽŬǺǀűģϔĿǜǔģƑŌģϔǔģǀņģΨϔģϔĿģǈŌϔ
ǀŌƽƚǀǔϔģƑņϔƇűǔŌǀģǔǜǀŌϔǀŌǳűŌǴήϔØŌǳϔĿŬűƇϔņŌǀƏģǔƚƇήϔ͉͆̈́ͅγ͇ͅλ͇μΨ͉͆͊ρ͆ ͋ͅή 

͋͆ή àűƑťģƇϔ |Ωϔ|ƚǀƏƚǈρfģƇƇľŌǀťϔ:Ωϔ~ŌŌϔ:ΩϔàģņģťƚƽģǀģƏģƑǜƁģƏϔċ§Ωϔ_ǀģņǺϔ
zzΩϔzǀϔAf^ΩϔŌǔϔģƇήϔ~ƚǴρņƚǈŌϔŬǺņǀƚǹǺĿŬƇƚǀƚƿǜűƑŌϔűǈϔģǈϔŌȔŌĿǔűǳŌϔģǈϔƽŬƇŌľƚǔƚƏǺϔűƑϔ
ǔǀŌģǔƏŌƑǔϔƚŤϔƽģǔűŌƑǔǈϔǴűǔŬϔƽƚǀƽŬǺǀűģϔĿǜǔģƑŌģϔǔģǀņģήϔ:ƇűƑϔ_ģǈǔǀƚŌƑǔŌǀƚƇϔfŌƽģǔƚƇήϔ
͆̈́͆ͅγ̈́ͅλ͆ͅμΨ͈̈́͆ͅρͅ ͈͍̈́ή 

͇͋ή AģǴŌϔØήϔ ƑϔƚǳŌǀǳűŌǴϔƚŤϔǔŬŌϔĿǜǔģƑŌƚǜǈϔƽƚǀƽŬǺǀűģǈϔιǳŌǀǈűƚƑϔͅγϔƽŌŌǀϔǀŌǳűŌǴΨϔ
͆ϔģƽƽǀƚǳŌņκήϔ^̈́̈́̈́ͅØŌǈŌģǀĿŬήϔ͆̈́͋ͅγ͊Ψ͍̈́͊ͅή 

https://uploads.consultaremedios.com.br/drug_leaflet/pro/Bula-PANHEMATIN-Profissional-Consulta-Remedios.pdf
https://uploads.consultaremedios.com.br/drug_leaflet/pro/Bula-PANHEMATIN-Profissional-Consulta-Remedios.pdf
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.6235.pdf
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351722767201791/
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2022/20220927_relatorio_771_hemina_pai.pdf
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2022/20220927_relatorio_771_hemina_pai.pdf
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2021/20210712_relatorio_639_givosirana_porfiriahepatica_p38.pdf
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2021/20210712_relatorio_639_givosirana_porfiriahepatica_p38.pdf
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2021/20210712_relatorio_639_givosirana_porfiriahepatica_p38.pdf
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͈͋ή àģƑƚȗϔ§ŌņƇŌǺϔ^ģǀƏģĿőǜǔűĿģϔ~ǔņģΩϔ͈͆̈́͆ήϔ9ǜƇģϔÕ~ ×ôk©²~ЕϔλǈǜƇŤģǔƚϔņŌϔ
ŬűņǀƚǹűĿƇƚǀƚƿǜűƑģμήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔ
ŬǔǔƽǈΨδδǈƏήŤģǀήľǀδƽņŤǈŬƚǴδľǜƇģε͇͇͍͌͆͊̈́͋ͅε͈͈͉͍͍͇͊͌͆͆εƽήƽņŤή 

͉͋ή ^ǜƑņģłĻƚϔ²ǈǴģƇņƚϔ:ǀǜȄδϔkƑǈǔűǔǜǔƚϔņŌϔíŌĿƑƚƇƚťűģϔŌƏϔ^ĤǀƏģĿƚǈΩϔ͆̈́͆ͅήϔ
9ǜƇģϔ:ƇƚǀƚƿǜűƑģήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔŬǔǔƽǈΨδδǴǴǴήŤģǀήȗƚĿǀǜȄήľǀδǴƽρ
ĿƚƑǔŌƑǔδǜƽƇƚģņǈδ͆̈́͌ͅδ̈́͊δ^ģǀƏģƑťǜűƑŬƚǈρĿƇƚǀƚƿǜűƑģε9ǜƇģεÕǀƚȗǈǈűƚƑģƇήƽņŤή 

͋͊ή ©ģǔűƚƑģƇϔ:ŌƑǔŌǀϔŤƚǀϔ ņǳģƑĿűƑťϔíǀģƑǈƇģǔűƚƑģƇϔàĿűŌƑĿŌǈΩϔ_ŌƑŌǔűĿϔģƑņϔØģǀŌϔ
AűǈŌģǈŌǈϔkƑŤƚǀƏģǔűƚƑϔ:ŌƑǔŌǀϔλ_ ØAμΩϔ͈͆̈́͆ήϔǜǔƚǈƚƏģƇϔŌǀǺǔŬǀƚƽƚűŌǔűĿϔƽǀƚǔƚƽƚǀƽŬǺǀűģήϔ
AűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔŬǔǔƽǈΨδδǀģǀŌņűǈŌģǈŌǈήűƑŤƚήƑűŬήťƚǳδņűǈŌģǈŌǈδ͈͉͆͋δŌǀǺǔŬǀƚƽƚűŌǔűĿρ
ƽǀƚǔƚƽƚǀƽŬǺǀűģή 

͋͋ή ~ģƑťŌƑņƚƑƄϔz_Ωϔ9ģƇǴģƑűϔ§Ωϔ ƑņŌǀǈƚƑϔ|GΩϔ9ƚƑƄƚǳǈƄǺϔf~Ωϔ ƑǈǔŌǺϔ ċΩϔ
9űǈǈŌƇƇϔA§ΩϔŌǔϔģƇήϔŤģƏŌƇģƑƚǔűņŌϔŤƚǀϔGǀǺǔŬǀƚƽƚűŌǔűĿϔÕǀƚǔƚƽƚǀƽŬǺǀűģήϔ©ϔGƑťƇϔzϔ§Ōņήϔ
͉͆̈́ͅγ͇͇͋λͅμΨ͈͌ρ͉ ͍ή 

͋͌ή §űƑűǈǔōǀűƚϔņģϔàģǝņŌΩϔàŌĿǀŌǔģǀűģϔņŌϔċűťűƇīƑĿűģϔŌƏϔàģǝņŌΩϔ:ƚƚǀņŌƑģłĻƚρ
_ŌǀģƇϔņŌϔAŌǈŌƑǳƚƇǳűƏŌƑǔƚϔņģϔGƽűņŌƏűƚƇƚťűģϔŌƏϔàŌǀǳűłƚǈΩϔ͍͆̈́ͅήϔ_ǜűģϔņŌϔċűťűƇīƑĿűģϔ
ŌƏϔàģǝņŌϔλ͇ȴϔŌņűłĻƚμήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔ
ŬǔǔƽǈΨδδľǳǈƏǈήǈģǜņŌήťƚǳήľǀδľǳǈδƽǜľƇűĿģĿƚŌǈδťǜűģεǳűťűƇģƑĿűģεǈģǜņŌε͇ŌņήƽņŤή 

͍͋ή §űƑűǈǔōǀűƚϔņģϔàģǝņŌΩϔ9ǀģǈűƇΩϔ͆̈́͋ͅήϔÕƚǀǔģǀűģϔņŌϔ:ƚƑǈƚƇűņģłĻƚϔ_§δ§àϔƑȵ͊Ωϔ
ņŌϔ͆͌ϔņŌϔǈŌǔŌƏľǀƚϔņŌϔ͆̈́͋ͅήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔ
ŬǔǔƽǈΨδδľǳǈƏǈήǈģǜņŌήťƚǳήľǀδľǳǈδǈģǜņŌƇŌťűǈδťƏδ͆̈́͋ͅδƽǀĿ̈́̈́̈́͊ε͇̈́ε̈́ͅε͆̈́͋ͅήŬǔƏƇήϔ 

͌̈́ή §űƑűǈǔōǀűƚϔņģϔàģǝņŌΩϔ9ǀģǈűƇΩϔ͆̈́͋ͅήϔÕƚǀǔģǀűģϔņŌϔ:ƚƑǈƚƇűņģłĻƚϔ_§δ§àϔƑȵ͆Ωϔ
ņŌϔ͆͌ϔņŌϔǈŌǔŌƏľǀƚϔņŌϔ͆̈́͋ͅήϔAűǈƽƚƑųǳŌƇϔŌƏΨϔ
ŬǔǔƽǈΨδδľǳǈƏǈήǈģǜņŌήťƚǳήľǀδľǳǈδǈģǜņŌƇŌťűǈδťƏδ͆̈́͋ͅδƽǀĿ̈́̈́̈́͆ε͇̈́ε̈́ͅε͆̈́͋ͅήŬǔƏƇή 

 
 

  

https://sm.far.br/pdfshow/bula_183260379_4459968223_p.pdf
https://www.far.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/06/Farmanguinhos-cloroquina_Bula_Profissional.pdf
https://www.far.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/06/Farmanguinhos-cloroquina_Bula_Profissional.pdf
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/4527/erythropoietic-protoporphyria
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/4527/erythropoietic-protoporphyria
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.htmlA
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html
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APÊNDICE 1 - METODOLOGIA DE BUSCA E AVALIAÇÃO 
DA LITERATURA 

 

1. Escopo e finalidade d o Protocolo  
 

O presente apêndice consiste no documento de trabalho do grupo 
elaborador do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Porfirias 
contendo a descrição da metodologia de busca de evidências científicas, as 
recomendações e seus julgamentos (fundamentos para a tomada de decisão), tendo 
como objetivo embasar o texto do PCDT, aumentar a sua transparência e prover 
considerações adicionais para profissionais da saúde, gestores e demais potenciais 
interessados.  

O grupo desenvolvedor desta diretriz foi composto por um painel de 
especialistas sob coordenação do Departamento de Gestão e Incorporação de 
Tecnologias em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do 
Complexo Econômico -Industrial da Saúde (DGITS/SECTICS/MS). O painel de 
especialistas incluiu médicos das especialidades de genética  e neurologia,  além de 
representantes do Ministério da Saúde e metodologistas.  

Todos os participantes do processo de elaboração do PCDT preencheram o 
formulário de Declaração de Conflitos de Interesse, que foram enviados ao Ministério 
da Saúde para análise prévia às reuniões de escopo e formulação de 
recomendações.  

O público -alvo deste PCDT é composto por profissionais de saúde envolvidos 
no atendimento de pacientes com porfiria, em especial clínicos gerais, pediatras, 
neurologistas, dermatologistas, geneticistas, além de gestores/farmacêuticos 
envolvidos na disponib ilização das intervenções apresentadas. Os pacientes com  
suspeita ou  diagnóstico de porfiria são a população -alvo destas recomendações.  

O processo iniciou -se com uma reunião para delimitação do pré -escopo da 
elaboração do referido documento, realizada virtualmente com o uso de 
videoconferência, no dia 14 de junho de 2022. Então, no s dias 15 de julho e 14 de 
setembro  de 2022 ocorreu a reunião de escopo, onde foram discutidas as condutas 
clínicas e tecnologias que poderiam ser priorizadas para elaboração de revisão 
sistemática das evidências com ou sem formulação de recomendações, sendo 
norteada por uma revisão prévia de diretrizes clínicas e  de revisões sistemáticas 
recentemente publicadas.  Na referida reunião, foi definido que o texto do PCDT 
deveria ser elaborado para incluir evidências sobre a epidemiologia, critérios 
diagnósticos, tratamento e monitorização da doença. As tecnologia s com registro 
válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de 
porfirias já haviam sido avaliadas previamente pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), com decisão 
de não incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS).  
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As demais tecnologias mapeadas não possuíam registro válido para a 
indicação. Assim, foi priorizada a avaliação de incorporação da dosagem de 
porfobilinogênio (PBG) urinário (dPBGu ξ análise quantitativa) para a confirmação 
diagnóstica ou prognóstico de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado 
de porfiria hepática aguda pelo painel de especialistas . Após avaliação pela Conitec, 
conforme R elatório de Recomendação nº 889 , o procedimento foi incorporado  ao 
SUS. 

 

2. Equipe de elaboração e partes interessadas  
 
Esta informação será apresentada no Relatório Final após Consulta Pública e 

Deliberação Final da Conitec.  

 

3. Avaliação da Subcomissão Técnica de Avaliação de 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas  
 
A proposta de elaboração do PCDT de Porfirias foi apresentada na 118ª 

Reunião da Subcomissão Técnica de Avaliação de Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas, realizada em  17 de setembro de 2024 . A reunião teve a presença de 
representantes da Secretaria de Ciência, Tecnologia  e Inovação e do Complexo 
Econômico -Industrial  da Saúde (SECTICS) e da Secretaria de Atenção Especializada 
em Saúde (SAES). O PCDT foi aprovado para avaliação da Conitec . 

 

4. Busca da evidência e recomendações  
 
O processo de elaboração desse PCDT incluiu uma busca abrangente na 

literatura  científica  para embasar o texto do documento. Inicialmente, a  busca teve 
como objetivo identificar diretrizes clínicas nacionais e internacionais e revisões 
sistemáticas sobre porfirias. Devido à escassez de evidências sobre o assunto, os 
critérios de inclusão foram amplos , sem limitações a os desenhos de estudo.  

Foi conduzida também revisão sistemática sobre o uso do teste de dPBGu 
para confirmação diagnóstica ou prognóstico de pacientes com suspeita ou 
diagnóstico confirmado de porfiria hepática aguda, considerando a análise 
qualitativa desse parâmetro como padrão  de referência. Para a identificação de 
estudos sobre dPBGu, foi utilizada a seguinte pergunta de pesquisa, considerando o 
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ģĿǀƝƑűƏƚϔÕkØ²àϔλÕƚƽǜƇģłĻƚΩϔωIndex testϊϔιǔŌǈǔŌϔųƑņűĿŌκΩϔωReference standardϊϔιƽģņǀĻƚϔ
de referência], " Outcomes" [desfecho] e Delineamento dos estudos):  

 

 

 

Qual é a acurácia diagnóstica do teste de dPBGu para o diagnóstico ou o 
prognóstico de porfirias hepáticas agudas?  

 
População:  Pacientes e/ou amostras de urina com diagnóstico confirmado 

ou suspeito de porfiria hepática aguda.  
Teste -índice:  Dosagem de PBG urinário (dPBGu) ξ análise quantitativa.  

Padrão de referência:  Pesquisa de PBG urinário (pPBGu) ξ análise qualitativa.  

Desfechos:  Sensibilidade (verdadeiros positivos); Especificidade (verdadeiros 
negativos); Razão de verossimilhança; Valores preditivos positivos e negativos.  

Delineamento de estudo:  Estudos transversais de teste diagnóstico e outros 
observacionais (exceto séries/relatos de casos).  

 

Métodos e resultados da busca  

 
Foi realizada busca sistematizada da literatura nas bases de dados MEDLINE 

(via PubMed), Embase, Cochrane Library e outras via Biblioteca Virtual em Saúde . A 
busca foi realizada no dia 03 de agosto de 2022, sem restrições para tipos de porfiria, 
comparadores, desfechos, tipos de estudo e ano de publicação . As estratégias de 
busca para cada base estão descritas no Quadro  A. 

 

Quadro A. Estratégias de busca, de acordo com a base de dados, sobre o uso do 
teste de dPBGu para o diagnóstico ou o prognóstico de porfiria hepática aguda  

Base de 
dados  Estratégia de busca  

Cochrane 
Library  

(44) 

#1         MeSH descriptor: [Porphyrias] explode all trees  
#2         MeSH descriptor: [Porphyrias, Hepatic] explode all trees  
#3         MeSH descriptor: [Coproporphyria, Hereditary] explode all trees  
#4         MeSH descriptor: [Porphyria, Acute Intermittent] explode all trees  
#5         MeSH descriptor: [Porphyria, Variegate] explode all trees  
#6          (Porphyrias) OR (Porphyrin Disorder) OR (Disorder, Porphyrin) OR 
(Disorders, Porphyrin) OR (Porphyrin Disorders) OR (Porphyria) 
#7         (Porphyrias, Hepatic) OR (Hepatic Porphyrias) OR (Porphyria, Hepatic) 
OR (Hepatic Porphyria) OR (Acute Hepatic Porphyria) OR (Porphyria, Acute 
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Base de 
dados  Estratégia de busca  

Hepatic) OR (ALAD Deficiency) OR (Delta-Aminolevulinate Dehydratase 
Deficiency) OR (Porphobilinogen Synthase Deficiency) OR (Doss Porphyria) OR 
(ALAD porphyria) OR (ALA dehydratase porphyria) OR (Ala Dehydratase 
Deficiency) OR (Aminolevulinic acid dehydrat ase deficiency)  
#8          (Coproporphyria, Hereditary) OR (Hereditary Coproporphyria) OR 
(Coproporphyrinogen Oxidase Deficiency) OR (Deficiency, Coproporphyrinogen 
Oxidase) 
#9          (Porphyria, Acute Intermittent) OR (Acute Intermittent Porphyria) OR 
(Acute Intermittent Porphyrias) OR (Intermittent Porphyria, Acute) OR 
(Intermittent Porphyrias, Acute) OR (Porphyrias, Acute Intermittent) OR (Acute 
Porphyria) OR (Acute Porphy rias) OR (Porphyria, Acute) OR (Porphyrias, Acute) 
OR (Hydroxymethylbilane Synthase Deficiency) OR (Deficiencies, 
Hydroxymethylbilane Synthase) OR (Deficiency, Hydroxymethylbilane 
Synthase) OR (Hydroxymethylbilane Synthase Deficiencies) OR (Synthase 
Deficiencies, Hydroxymethylbilane) OR (Synthase Deficiency, 
Hydroxymethylbilane) OR (Uroporphyrinogen Synthase Deficiency) OR 
(Deficiencies, Uroporphyrinogen Synthase) OR (Deficiency, Uroporphyrinogen 
Synthase) OR (Synthase Deficiencies, Uroporphyrinogen) OR (Sy nthase 
Deficiency, Uroporphyrinogen) OR (Uroporphyrinogen Synthase Deficiencies) 
OR (Porphyria, Swedish Type) OR (Porphyrias, Swedish Type) OR (Swedish 
Type Porphyria) OR (Swedish Type Porphyrias) OR (Type Porphyria, Swedish) 
OR (Type Porphyrias, Swedish) OR (UPS Deficiency) OR (Deficiencies, UPS) OR 
(Deficiency, UPS) OR (UPS Deficiencies) OR (PBGD Deficiency) OR (Deficiencies, 
PBGD) OR (Deficiency, PBGD) OR (PBGD Deficiencies) OR (Porphobilinogen 
Deaminase Deficiency) OR (Deaminase Deficiencies, Porphobili nogen) OR 
(Deaminase Deficiency, Porphobilinogen) OR (Deficiencies, Porphobilinogen 
Deaminase) OR (Deficiency, Porphobilinogen Deaminase) OR (Porphobilinogen 
Deaminase Deficiencies) OR (Porphyria, Acute Intermittent)  
#10       (Porphyria, Variegate) OR (Variegate Porphyria) OR (Porphyria, South 
African Type) OR (Ppox Deficiency) OR (Deficiency, Ppox) OR (Ppox 
Deficiencies) OR (Porphyria Variegata) OR (Protoporphyrinogen Oxidase 
Deficiency) OR (Porphyria Variegate)  
#11       MeSH descriptor: [Porphobilinogen] explode all trees  
#12       (Porphobilinogen)  
#13       MeSH descriptor: [Aminolevulinic Acid] explode all trees  
#14       (Aminolevulinic Acid) OR (Acid, Aminolevulinic) OR (Delta 
Aminolevulinic Acid) OR (Acid, Delta Aminolevulinic) OR (Levulan) OR (5 
Aminolaevulinate) OR (5 Aminolevulinate) OR (Aminolevulinic Acid 
Hydrochloride) OR (Acid Hydrochloride, Aminolevulin ic) OR (Hydrochloride, 
Aminolevulinic Acid)  
#15       #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 
#16       #11 OR #12 OR #13 OR #14 
#17       #15 AND #16 

Embase 
(587) 

('porphyria'/exp OR 'porphyrias or' OR 'hepatic porphyria'/exp OR 'hepatic 
porphyria' OR 'hepatic porphyrias' OR 'hepatogenic porphyria' OR 'liver 
porphyria' OR 'porphyria hepatica' OR 'porphyria, hepatic' OR 'porphyrias, 
hepatic' OR 'coproporphyria'/exp OR 'coproporphyria' OR 'coproporphyria, 
hereditary' OR 'hereditary coproporphyria' OR 'mckusick 12130' OR 'acute 
intermittent porphyria'/exp OR 'acute intermittent porphyria' OR 'acute 
porphyria' OR 'porphobili nogen deaminase deficiency syndrome' OR 'porphyria, 
acute' OR 'porphyria, acute intermittent' OR 'porphyria variegata'/exp OR 
'porphyria variegata' OR 'porphyria, variegate' OR 'variegate porphyria') AND 
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Base de 
dados  Estratégia de busca  

('porphobilinogen'/exp OR 'porphobilinogen' OR 'aminolevulinic acid'/exp OR 
'aminolevulinic acid' OR 'aminolevulinic acid' OR 'aminolevulinic acid' OR 'acid, 
aminolevulinic' OR 'delta -aminolevulinic acid' OR 'acid, delta -aminolevulinic' 
OR 'delta aminolevu linic acid' OR 'levulan' OR '5 -aminolaevulinate' OR '5 
aminolaevulinate' OR '5 -aminolevulinate' OR '5 aminolevulinate' OR 
'aminolevulinic acid hydrochloride' OR 'acid hydrochloride, aminolevulinic' OR 
'hydrochloride, aminolevulinic acid') AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim 
AND [medline]/lim)  

Medline  
(via 

Pubmed)  
(1872) 

(("Porphyrias"[Mesh]) OR (Porphyrin Disorder) OR (Disorder, Porphyrin) OR 
(Disorders, Porphyrin) OR (Porphyrin Disorders) OR (Porphyria) OR (Porphyrias) 
OR ("Porphyrias, Hepatic"[Mesh]) OR (Hepatic Porphyrias) OR (Porphyria, Hepatic) 
OR (Hepatic Porphyria) OR (Acute Hepatic Porphyria) OR (Porphyrias, Hepatic) 
OR (Porphyria, Acute Hepatic [Supplementary Concept]) OR (ALAD Deficiency) 
OR (Delta-Aminolevulinate Dehydratase Deficiency) OR (Porphobilinogen 
Synthase Deficiency) OR (Doss Porphyr ia) OR (ALAD porphyria) OR (ALA 
dehydratase porphyria) OR (Ala Dehydratase Deficiency) OR (Aminolevulinic acid 
dehydratase deficiency) OR ("Coproporphyria, Hereditary"[Mesh]) OR (Hereditary 
Coproporphyria) OR (Coproporphyrinogen Oxidase Deficiency) OR (Def iciency, 
Coproporphyrinogen Oxidase) OR (Coproporphyria, Hereditary) OR ("Porphyria, 
Acute Intermittent"[Mesh]) OR (Acute Intermittent Porphyria) OR (Acute 
Intermittent Porphyrias) OR (Intermittent Porphyria, Acute) OR (Intermittent 
Porphyrias, Acute) OR (Porphyrias, Acute Intermittent) OR (Acute Porphyria) OR 
(Acute Porphyrias) OR (Porphyria, Acute) OR (Porphyrias, Acute) OR 
(Hydroxymethylbilane Synthase Deficiency) OR (Deficiencies, 
Hydroxymethylbilane Synthase) OR (Deficiency, Hydroxymethylbilane 
Synthase) OR (Hydroxymethylbilane Synthase Deficiencies) OR (Synthase 
Deficiencies, Hydroxymethylbilane) OR (Synthase Deficiency, 
Hydroxymethylbilane) OR (Uroporphyrinogen Synthase Deficiency) OR 
(Deficiencies, Uroporphyrinogen Synthase) OR (Deficiency, Uroporphy rinogen 
Synthase) OR (Synthase Deficiencies, Uroporphyrinogen) OR (Synthase 
Deficiency, Uroporphyrinogen) OR (Uroporphyrinogen Synthase Deficiencies) 
OR (Porphyria, Swedish Type) OR (Porphyrias, Swedish Type) OR (Swedish Type 
Porphyria) OR (Swedish Type Porphyrias) OR (Type Porphyria, Swedish) OR (Type 
Porphyrias, Swedish) OR (UPS Deficiency) OR (Deficiencies, UPS) OR (Deficiency, 
UPS) OR (UPS Deficiencies) OR (PBGD Deficiency) OR (Deficiencies, PBGD) OR 
(Deficiency, PBGD) OR (PBGD Deficiencies) OR (Porphobilinogen Deaminase 
Deficiency) OR (Deaminase Deficiencies, Porphobilinogen) OR (Deaminase 
Deficiency, Porphobilinogen) OR (Deficiencies, Porphobilinogen Deaminase) OR 
(Deficiency, Porphobilinogen Deaminase) OR (Porphobilinogen Deaminase 
Deficiencies) OR (Porphyria, Acute Intermittent) OR ("Porphyria, 
Variegate"[Mesh]) OR (Variegate Porphyria) OR (Porphyria, South African Type) 
OR (Ppox Deficiency) OR (Deficiency, Ppox) OR (Ppox Deficiencies) OR (Porphyria 
Variegata) OR (Protoporphyrinogen Oxidase Deficiency ) OR (Porphyria 
ċģǀűŌťģǔŌμϔ ²Øϔ λÕƚǀƽŬǺǀűģΩϔ ċģǀűŌťģǔŌμμϔ ©Aϔ λλωÕƚǀƽŬƚľűƇűƑƚťŌƑϊι§ŌǈŬκμϔ ²Øϔ
λÕƚǀƽŬƚľűƇűƑƚťŌƑμϔ²Øϔλω ƏűƑƚƇŌǳǜƇűƑűĿϔ Ŀűņϊι§ŌǈŬκμϔ²Øϔλ ƏűƑƚƇŌǳǜƇűƑűĿϔ Ŀűņμϔ²Øϔ
(Acid, Aminolevulinic) OR (Delta -Aminolevulinic Acid) OR (Acid, Delta -
Aminolevulinic) OR (Delta Aminolevulinic Acid) OR (Levulan) OR (5 -
Aminolaevulinate) OR (5 Aminolaevulinate) OR (5 -Aminolevulinate) OR (5 
Aminolevulinate) OR (Aminolevulinic Acid Hydrochloride) OR (Acid 
Hydrochloride, Aminolevulinic) OR (Hydrochloride, Aminolevulinic Acid))  

Bases via 
BVS 

(((mh:("Porfirias") OR (porfirias) OR (porphyrias) OR (porphyrin disorder) OR 
(disorder, porphyrin) OR (disorders, porphyrin) OR (porphyrin disorders) OR 
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Base de 
dados  Estratégia de busca  

 
LILACS (68) 
IBECS (37) 
BINACIS 

(17) 
BRISA/  

RedETSA 
(2) 

CUMED (2) 
MedCaribe 

(2) 
Sec. Est. 
Saúde (2) 

(porphyria)) OR (mh:("PorfiriasHepáticas") OR (porfiriashepáticas) OR 
(porfiriahepática) OR (porphyrias, hepatic) OR (hepatic porphyrias) OR (porphyria, 
hepatic) OR (hepatic porphyria) OR (acute hepatic porphyria) OR (porphyria, 
acute hepatic) OR (alad def iciency) OR (delta -aminolevulinate dehydratase 
deficiency) OR (porphobilinogen synthase deficiency) OR (doss porphyria) OR 
(alad porphyria) OR (ala dehydratase porphyria) OR (ala dehydratase deficiency) 
OR (aminolevulinic acid dehydratase deficiency)) OR 
(mh:("CoproporfiriaHereditária") OR (coproporfiriahereditária) OR 
(coproporphyria, hereditary) OR (coproporfiriahereditaria) OR (hereditary 
coproporphyria) OR (coproporphyrinogen oxidase deficiency) OR (deficiency, 
coproporphyrinogen oxidase)) OR (mh:("Porf iriaAgudaIntermitente") OR 
(porfiriaagudaintermitente) OR (porphyria, acute intermittent) OR 
(porfiriaintermitenteaguda) OR (deficiência de hidroximetilbilanosintase) OR 
(deficiência de uroporfirinogêniosintase) OR (acute intermittent porphyria) OR 
(acute intermittent porphyrias) OR (intermittent porphyria, acute) OR (intermittent 
porphyrias, acute) OR (porphyrias, acute intermittent) OR (acute porphyria) OR 
(acute porphyrias) OR (porphyria, acute) OR (porphyrias, acute) OR 
(hydroxymethylbilane synthase def iciency) OR (deficiencies, 
hydroxymethylbilane synthase) OR (defic iency, hydroxymethylbilane synthase) 
OR (hydroxymethylbilane synthase deficiencies) OR (synthase deficiencies, 
hydroxymethylbilane) OR (synthase deficiency, hydroxymethylbilane) OR 
(uroporph yrinogen synthase deficiency) OR (deficiencies, uroporphyrinogen 
synthase) OR (deficiency, uroporphyrinogen synthase) OR (synthase 
deficiencies, uroporphyrinogen) OR (synthase deficiency, uroporphyrinogen) OR 
(uroporphyrinogen synthase deficiencies) OR (po rphyria, swedish type) OR 
(porphyrias, swedish type) OR (swedish type porphyria) OR (swedish type 
porphyrias) OR (type porphyria, swedish) OR (type porphyrias, swedish) OR (ups 
deficiency) OR (deficiencies, ups) OR (deficiency, ups) OR (ups deficiencies) O R 
(pbgd deficiency) OR (deficiencies, pbgd) OR (deficiency, pbgd) OR (pbgd 
deficiencies) OR (porphobilinogen deaminase deficiency) OR (deaminase 
deficiencies, porphobilinogen) OR (deaminase deficiency, porphobilinogen) OR 
(deficiencies, porphobilinogen dea minase) OR (deficiency, porphobilinogen 
deaminase) OR (porphobilinogen deaminase deficiencies)) OR 
(mh:("PorfiriaVariegada") OR (porfiriavariegada) OR (porphyria, variegate) OR 
(porfiriavariegata) OR (porfiriatiposul -africana) OR (porfiriavariegata) OR 
(variegate porphyria) OR (porphyria, south african type) OR (ppox deficiency) OR 
(deficiency, ppox) OR (ppox deficiencies) OR (porphyria variegata) OR 
(protoporphyrinogen oxidase deficiency) OR (porphyria variegate) OR (porphyria, 
variegate))) AND ((mh:("Porphobilinogen") OR (porphobilino gen)) OR 
(mh:("Aminolevulinic Acid") OR (aminolevulinic acid) OR (acid, aminolevulinic) OR 
(delta -aminolevulinic acid) OR (acid, delta -aminolevulinic) OR (delta 
aminolevulinic acid) OR (levulan) OR (5 -aminolaevulinate) OR (5 
aminolaevulinate) OR (5 -aminolevulinate) OR (5 aminolevulinate) OR 
(aminolevulinic acid hydrochloride) OR (acid hydrochloride, aminolevulinic) OR 
(hydrochloride, aminolevulinic acid)))  

Fonte: autoria própria.  
 

A elegibilidade dos estudos identificados  foi realizada em duas etapas por 
dois revisores independentes e as discrepâncias, quando necessário, foram 
resolvidas por um terceiro revisor . A primeira etapa consistiu na avaliação por título 
e resumo de cada estudo, utilizando a plataforma Rayyan QCRI® 1. Na segunda etapa, 
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realizou -se a leitura de texto completo, mantendo -se estudos transversais de teste 
diagnóstico e outros observacionais (exceto séries e relatos de casos), desde que 
apresentassem comparação de uma técnica quantitativa à outra qualitativa, em 
pacientes e/ou  amostras de urina com diagnóstico confirmado ou suspeito de 
porfiria hepática aguda.  

Foram considerados como critérios de elegibilidade:  

(a) Tipos de participantes  

Pacientes e/ou amostras de urina com diagnóstico confirmado ou suspeito 
de porfiria hepática aguda.  

(b) Tipo de intervenção  

Dosagem de PBG urinário (dPBGu) ξ análise quantitativa (teste índice).  

(c) Tipos de estudos  

Estudos transversais de teste diagnóstico e outros observacionais (exceto 
séries e relatos de casos).  

(d) Desfechos  

Sensibilidade (verdadeiros positivos); Especificidade (verdadeiros negativos); 
Razão de verossimilhança; Valores preditivos positivos e negativos.   

(e) Idioma  

Inglês, português ou espanhol.  

 

Foram identificados inicialmente 2.633 registros. Após a exclusão das 
duplicatas (n=140) e triagem pela leitura de títulos e resumos, 63 publicações foram 
selecionadas para a leitura do texto completo, sendo incluídas  quatro publicações. 
Uma publicação não foi encontrada.  A Figura A, adaptada do modelo de fluxograma 
disponibilizado pela plataforma PRISMA 2, esquematiza o processo de seleção das 
evidências científicas . 
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Figura A. Fluxograma de seleção dos estudos incluídos.  
*Mital RN, Gautam A. Porphyria. J Assoc Physicians India. 1984;32(3):294-5. 
Fonte: autoria própria.  
 

Análise e apresentação dos resultados  

 
Na avaliação do risco de viés, foi utilizada a segunda versão da ferramenta 

Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies (QUADAS-2)3, elaborada pela 
University of Bristol. Para representação da análise, foi utilizado o gráfico de 
ωǈŌƏĤŤƚǀƚϊϔťŌǀģņƚϔƽŌƇƚϔsoftware Review Manager  (RevMan) V.5.4.1 da Cochrane4. 
Considerando os desfechos de interesse avaliados (sensibilidade e especificidade), 
os estudos transversais de teste diagnóstico apresentaram preocupações na 
avaliação do risco de viés (alto risco de viés), principalmente por problemas 
relacionados ao taman ho da amostra, falta de relato sobre cegamento para 
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interpretação dos resultados dos testes e intervalo de tempo entre as análises, 
ausência de mensuração adequada das medidas de desempenho e dados de 
análise estatística incompletos. A avaliação completa do risco de viés é apresentada 
na Figura B. 

 

 

Figura B. Avaliação do risco de viés dos estudos de teste diagnóstico sobre dosagem 
de porfobilinogênio urinário para diagnóstico ou prognóstico de porfirias hepáticas 
agudas  

a.  Foi avaliada amostra de apenas um paciente com porfiria, além de não relatar sobre os 
critérios de inclusão/exclusão de amostras no estudo. b. Não há clareza se os resultados do 
teste índice foram interpretados sem o conhecimento dos resultados do teste padrão de 
referência, o que é importante porque a proposta do estudo foi trazer uma modificação de 
um teste quantitativo para ser utilizado como  qualitativo. c. Critérios de inclusão/exclusão de 
amostras/pacientes no estudo não foram relatados e as amost ras foram anormalmente 
pigmentadas nas análises. d. Metade das amostras foi testada utilizando o kit Trace (semi -
quantitativo) e a outra pelo método Watson -Schwartz (qualitativo), portanto nem todas as 
amostras foram incluídas em todas as análises. e. Foram avaliadas somente amostras de dois 
pacientes com porfiria, além de não relatar os critérios de inclusão/exclusão. f. Não há 
clareza se todas as amostras foram incluídas em todas as análises, além de não relatar 
intervalo entre os testes. g. A proposta do  estudo foi avaliar um teste em desenvolvimento.  
Fonte: autoria própria a partir do software Review Manager (RevMan) V.5.4.14.  

 

Nenhum estudo relatou curva ROC ou tabela de contingência 2x2 na 
apresentação dos resultados. Apesar disso, considerando o estudo de Deacon 
(1998)5, foi possível extrair os dados e calcular a sensibilidade e especificidade dos 


