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RESUMO

O Departamento de Higiene da Faculdade de Medicina de São Paulo (FMUSP), organizado 
com o apoio da Fundação Rockefeller, tornou-se o Instituto de Higiene, tendo a aula inaugural 
ministrada por Samuel Darling em 1918. A história da Entomologia de Saúde Pública confunde-
se com a do próprio Instituto, que passou a ser a Faculdade de Higiene e Saúde Pública em 1945. 
Ainda na década de 1930, Paulo César de Azevedo Antunes e John Lane começam a organizar 
a Entomologia de Saúde Pública dentro da Parasitologia Médica, do então Instituto de Higiene. 
Durante esse período o laboratório de entomologia passou a ser reconhecido por suas pesquisas 
em sistemática de insetos hematófagos, bem como na ecologia, biologia e comportamento de 
vetores. A Coleção Entomológica de Referência (CER) originou-se naturalmente das pesquisas 
de Paulo César Antunes e John Lane e é um patrimônio nacional e internacional abrangendo 
tipos primários e secundários de espécies de insetos que apresentam interesse à saúde pública. 
No decorrer dos anos, consolidou-se com os esforços de Augusto Ayroza Galvão, Renato Corrêa, 
José Coutinho, Nelson Cerqueira, Ernesto Rabello, Oswaldo Forattini e outros. Em seus mais de 
oitenta anos de atividades, a CER possibilitou a formação de diversos cientistas aptos a atuar 
em programas de vigilância e controle de endemias associadas aos insetos vetores em toda 
a América Latina, além de formar taxonomistas voltados aos insetos de interesse em Saúde 
Pública. Pesquisadores de outros institutos brasileiros e do exterior juntaram-se ao laboratório 
de entomologia por conta de sua importância e das pesquisas nele desenvolvidas. A produção 
científica crescente possibilitou aos estudos entomológicos desenvolvidos na Faculdade de Saúde 
Pública (FSP) adquirirem uma visibilidade internacional, contribuindo para o desenvolvimento 
das ações de prevenções de doenças e controle de epidemias no país.
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INTRODUÇÃO

No início do século XX, a Parasitologia e a Zoologia médicas forneceram subsídios para 
os problemas de vigilância e foram basais para o entendimento de algumas dificuldades 
enfrentadas pela saúde pública no Brasil. No Instituto de Higiene de São Paulo, a montagem 
da chamada Entomologia Médica auxiliou os profissionais do passado a produzirem os 
primeiros trabalhos que associaram os mosquitos como vetores de agentes infecciosos no 
Brasil e na América Latina, a partir das observações em campo.

A área produz conhecimento desde a década de 1920 e aposta na inovação dos processos 
de vigilância, de controle e de intervenção. As principais contribuições dos docentes da FSP 
e de seus colaboradores vinculados à Coleção Entomológica de Referência (CER) podem 
ser condensadas em grandes temas e evidenciam reflexos em outros estados brasileiros.

As pesquisas básicas feitas em universidades transferem os conhecimentos científicos para 
inovar processos e políticas de saúde. No passado e com poucos recursos, os entomólogos 
começaram a trabalhar na descrição de mecanismos e processos de transmissão de agentes 
infecciosos intermediados por vetores. Esses trabalhos impactam positivamente na saúde 
pública até os dias de hoje, afinal, problemas como o desmatamento, as alterações climáticas, 
o comércio global e a movimentação humana atingem diretamente a população.

A nossa contribuição para a área é caracterizada pela demanda por estudos entomológicos. 
Aumentando em decorrência de mudanças ambientais e climáticas, continua relevante 
e são cada vez mais necessários por conta do impacto socioeconômico que as doenças 
relacionadas a mosquitos representam na sociedade.

Esse é um trabalho de natureza historiográfica, entendida aqui como estudo e descrição da 
História, e nossa pesquisa se filia à História das Ciências. Sobre o tema, Maria Amélia Dantes1 
nos explica que, a partir da década de 1980, os historiadores passaram a trabalhar com novos 
padrões historiográficos e começaram “a levantar, de forma mais sistemática, arquivos  
públicos e privados, brasileiros e estrangeiros, em busca do registro de práticas científicas”.

A autora elucida que a produção historiográfica brasileira na História das Ciências é recente 
e que só nos últimos anos estas pesquisas têm revelado acervos documentais inéditos. Isso 
traz à tona discussões sobre a situação em que esses documentos se encontram. Dantes 
apela para que se faça um movimento de valorização da documentação das instituições 
científicas brasileiras1.

Histórico

Em 1916, o International Health Board, comissão da Fundação Rockefeller, aceitou organizar 
e manter por cinco anos o que viria a ser o Departamento de Higiene da Faculdade de 
Medicina de São Paulo. Esse departamento transformou-se no Instituto de Higiene e o 
americano Samuel Darling ministrou a aula inaugural em 6 de abril de 1918. A história 
da Entomologia de Saúde Pública confunde-se com a do próprio Instituto, que se tornou 
a Faculdade de Higiene e Saúde Pública em 1945, sob o comando de Geraldo Horácio de 
Paula Souza2.

Na década de 1930, dentro da Parasitologia Médica do Instituto de Higiene, Paulo César de 
Azevedo Antunes e John Lane dedicaram-se a organizar a Entomologia de Saúde Pública 
e a desenvolvê-la como tema de pesquisa3,4. Nessa época, tanto o Brasil como o estado 
de São Paulo sofriam com o impacto das epidemias de malária e febre amarela, além de 
outras endemias associadas a insetos hematófagos5. Foi nesse período que o laboratório 
de entomologia se tornou centro de reconhecimento mundial tanto por suas pesquisas em 
sistemática de insetos hematófagos como em ecologia, biologia e comportamento de vetores6.

Pela importância e abrangência das pesquisas conduzidas, pesquisadores de outros institutos 
do Brasil e do exterior juntaram-se ao laboratório de entomologia durante os seus 85 anos 
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de atividades ininterruptas. Dessa maneira, foi possível formar gerações sucessivas de 
especialistas cujas atuações alavancaram e ampliaram as abordagens da entomologia de 
saúde pública3,6.

A Coleção Entomológica de Referência

Após cursarem a especialização, respectivamente, na Universidade Johns Hopkins e 
Universidade de Cornell, Antunes e Lane retornaram ao Brasil e ambos organizaram e 
promoveram o pioneiro Curso de Especialização em Entomologia Médica, em 1949, que 
teve Oswaldo Paulo Forattini como aluno7.

Graças aos incentivos dos entomólogos norte-americanos Nelson Davis e Raymond Shannon 
e às iniciativas de Antunes e Lane, em 16 de julho de 1937, o Instituto de Higiene testemunhou 
o nascimento da CER (Figuras 1 e 2). A consolidação da coleção como centro de referência 
contou com a participação de Augusto Leopoldo Ayroza Galvão, Renato Corrêa, José de 
Oliveira Coutinho, Nelson Cerqueira, Ernesto Xavier Rabello, Oswaldo Paulo Forattini e 
outros6,3. As mais de seis centenas de artigos de Forattini sobre diversos grupos de insetos 
hematófagos, de Sallum sobre a família Culicidae e de Galati sobre a subfamília Phlebotominae 
representam a continuação natural e a ampliação das pesquisas entomológicas iniciadas 
na década de 1930. Em 2020, Galati foi incluída na lista de pesquisadores mais influentes 
do mundo na área de micologia e parasitologia8. Em 2021, Forattini foi incluído e Galati 
permaneceu na lista9. 

A CER, como acervo científico e registro histórico de insetos vetores da Região Neotropical, 
é patrimônio nacional e internacional e contém tipos primários (holótipos e lectótipos) 
e secundários (parátipos, paralectótipos) de espécies de insetos de interesse de saúde 
pública. O acervo é continuamente enriquecido com espécimes oriundos de atividades de 
captura de campo para fim específico e pesquisas desenvolvidas por docentes e alunos 
da entomologia de saúde pública. Acresce considerar os intercâmbios com instituições 
brasileiras e estrangeiras, mantidos desde a criação da coleção. Eles permitem a obtenção 
de amostras de espécies de outras regiões geográficas do mundo3.

Figura 1. Página de rosto do primeiro livro de tombo da Coleção Entomológica de Referência. Paulo 
César de Azevedo Antunes e John Lane registraram a abertura da Coleção no dia 16 de julho de 1937 
[© Marcelo Vigneron]
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Em mais de oito décadas de atividades ininterruptas, a CER permitiu a formação 
de várias centenas de entomólogos com competência para atuar em programas de 
vigilância e controle de endemias associadas aos insetos vetores, nos âmbitos nacional, 
internacional e, em especial, latino-americano. Acresce considerar a formação de 
taxonomistas com conhecimentos em diversos grupos de insetos de importância em 
saúde pública, com destaque para os culicídeos, flebotomíneos, triatomíneos, simulídeos  
e ceratopogonídeos.

A Produção Científica

A produção científica crescente deu visibilidade internacional aos estudos entomológicos 
desenvolvidos na FSP. Dentre eles, vale destacar o que demonstrou a presença de associação 
entre a emergência de epidemias de arboviroses no ambiente urbano e alterações antrópicas 
nos ecossistemas naturais. O tema de investigação sobre a inf luência de alterações 
antrópicas do ambiente natural e emergência de doenças infecciosas intermediadas por 
insetos vetores foi abordado por Paulo Cesar de Azevedo Antunes, John Lane, Oswaldo 
Paulo Forattini, Almério de Castro Gomes, José Maria Soares Barata, Delsio Natal e Iná 
Kakitani Murata, em tempos passados7,3. Esses temas continuam atuais e desafiadores 
tanto para as autoridades de saúde como para o delineamento de programas de vigilância 
entomológica para a detecção e para o controle de endemias3. Mais recentemente, o programa 
para o desenvolvimento global sustentável reconhece que o sucesso dele dependerá da 
erradicação da pobreza extrema nos países tropicais e subtropicais de todo o mundo. 
Nesse contexto, o programa inclui a necessidade de controle de endemias, como a malária, 
dengue, tripanossomíases, leishmanioses, entre muitas outras doenças que na maioria 
dos casos acometem populações pobres e vulneráveis10–12. O reconhecimento global sobre 
a importância das doenças infecciosas em geral e aquelas intermediadas por vetores, 
em particular, demonstra o ineditismo e a importância dos trabalhos desenvolvidos por 
pesquisadores do laboratório de entomologia desde a década de 1930. Como exemplo, 
vale assinalar o estudo pioneiro de Antunes sobre aspectos da dinâmica de transmissão 
da febre amarela e sua associação com o desmatamento na Colômbia13. 

Figura 2. Primeiro exemplar tombado da Coleção Entomológica de Referência. Trata-se de um exemplar 
de culicídeo do gênero Sabethes coletado em Pirajá (BA) por Nelson Davis e Raymond Shannon [© 
Marcelo Vigneron]
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Ampliando as investigações iniciadas por Lane e Antunes, as pesquisas desenvolvidas 
por Forattini entre 1946 e 2009 estão registradas em 218 artigos científicos, 43 editoriais 
e 14 livros sobre temas de Entomologia, Saúde Pública, Epidemiologia, Epidemiologia 
Molecular e pensamentos sobre “O Ser e ser humano”14. A seguir, apresentamos resumo 
das principais contribuições dos docentes do Laboratório de Entomologia que, de diversas 
maneiras, contribuíram para o reconhecimento mundial da CER como centro de geração 
de conhecimentos científicos. As informações foram obtidas de Sallum et al.7 e Sallum3, 
com elementos adicionais.

Malária 

A participação de pesquisadores do laboratório de entomologia, em especial de Antunes, 
para a erradicação do mosquito Anopheles arabiensis Patton, 1905, dos estados do Rio 
Grande do Norte e Ceará na década de 1930, foi importante para o sucesso do programa13. 
Com os conhecimentos adquiridos nessa atuação, foi possível ampliar as pesquisas sobre 
os vetores de malária e expandir as atividades para outras regiões endêmicas do Brasil. 
Dentre os estudos realizados naquela oportunidade, vale assinalar aqueles sobre a biologia 
e distribuição de vetores de malária, bioensaios sobre exposição de Anopheles darlingi Root, 
1926, ao DDT e ao piretro3 (Figura 3). Os resultados dos estudos conduzidos por Oliveira 
Coutinho sobre a biologia e incriminação de mosquitos vetores de Plasmodium e fatores 
envolvidos na transmissão da doença, orientaram a campanha de controle da bromélia-
malária3,15. Os estudos sobre esta continuaram com Forattini e Corrêa, da Superintendência 
de Saneamento Ambiental (Susam), e demonstraram que a ocorrência residual da doença 
na Mata Atlântica poderia ser explicada pela grande mobilidade e o comportamento dos 
seus vetores principais, Anopheles cruzii Dyar & Knab, 1908, e Anopheles bellator, Dyar & 
Knab, 190616,17.

Leishmanioses Visceral e Tegumentar

As primeiras pesquisas do laboratório de entomologia sobre aspectos da epidemiologia 
das leishmanioses tegumentar e visceral foram realizadas por Antunes, Galvão e 
Coutinho, entre 1930 e 1940. A partir de década de 1950 até a de 1980, Forattini conduziu 

Figura 3. Exemplares de Anopheles darlingi. Detalhe dos exemplares montados em caixa entomológica 
com suas respectivas informações de localidade e coletor [© Marcelo Vigneron]
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investigações sobre leishmaniose tegumentar que permitiram o reconhecimento de áreas 
com transmissão endêmica e a definição de fatores envolvidos na epidemiologia da doença. 
As pesquisas se concentraram na elucidação de problemas concernentes à transmissão, 
na existência de reservatórios naturais de Leishmania spp., sistemática de Phlebotominae, 
aspectos da ecologia e comportamento de espécies vetores dos protozoários. Foram 
encontrados focos de infecção nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Amapá e Rondônia. O encontro de foco em São Paulo foi surpreendente pois, até aquela 
época, não havia registro da doença em estados do sul e sudeste do Brasil. As pesquisas 
permitiram encontros pioneiros sobre os reservatórios silvestres de leishmanias e a 
proposta de modelo epidemiológico da transmissão da leishmaniose tegumentar e os 
ciclos que os parasitas poderiam apresentar na natureza3. Os estudos foram continuados 
por Almério Gomes e Eunice Aparecida Bianchi Galati e ampliaram os conhecimentos 
sobre a biologia, comportamento e ecologia dos vetores, além de descreverem os padrões 
epidemiológicos das leishmanioses visceral e tegumentar nos estados de São Paulo, 
Mato Grosso do Sul e estados da Amazônia brasileira18. Vale assinalar que as pesquisas 
conduzidas por Galati focaram tanto na sistemática de Phlebotominae como na biologia, 
ecologia e comportamento dos seus principais vetores. Como resultado, a pesquisadora 
publicou 195 artigos originais, quatro capítulos de livros, além de textos e resumos 
publicados em anais de congressos que ela participou juntamente com seus colaboradores 
no Brasil e no exterior. Os estudos sobre a sistemática de Phlebotominae geraram corpo 
robusto de conhecimentos sobre a fauna da Região Neotropical, em geral e do Brasil, em 
particular. A proposta de reclassificação da subfamília, baseada em resultados de análises 
cladísticas, trouxe informações inéditas sobre a morfologia e adicionou conhecimentos 
evolutivos sobre o grupo19.

Tripanossomíase Americana

Os estudos liderados por Forattini sobre a transmissão da tripanossomíase americana e 
dos triatomíneos, adicionaram conhecimentos que foram importantes para o controle da 
transmissão vetorial no Brasil. Francisco Cardoso, que na década de 1940 desempenhava a 
função de assistente da cadeira de Higiene, cuja titularidade pertencia a Paula Souza, havia 
relatado que até os primeiros meses de 1940 apenas oito casos confirmados da doença de 
Chagas em São Paulo haviam sido publicados. Dentre medidas profiláticas, identificação 
e controle de triatomíneos, Cardoso relata uma missão do Instituto de Higiene chefiada 
por Paula Souza ao município de Ituverava (SP) para acompanhamento dos casos20. Nesse 
mesmo ano, Cardoso examinou amostras de Triatoma infestans Klug, 1834, coletados por 
Samuel Pessoa em Itaporanga (SP), confirmando a contaminação desses por Trypanossoma 
cruzi. Isso resultou na comunicação de novos casos da doença de Chagas em São Paulo, bem 
como um alerta feito por Pessoa a respeito da “importância sanitária desta parasitose no 
Estado de São Paulo”21. Ao fim da década de 1940, Forattini e Oswaldo José da Silva reiteravam 
o alerta, reforçando a necessidade de se ampliarem as investigações sobre a doença de 
Chagas. Tal necessidade se comprovava com a alta taxa de triatomíneos contaminados por 
T. cruzi encontrados por Forattini e Silva22 (1949) no interior do Estado de São Paulo. Com 
as colaborações mantidas com pesquisadores da Secretária de Saúde do Estado de São 
Paulo, Forattini publicou uma série de 21 artigos, conhecida como “Aspectos ecológicos da 
tripanossomíase americana”, entre 1970 e 19807. A partir dos conhecimentos adquiridos nas 
pesquisas, a Secretaria da Saúde modificou as medidas adotadas no controle da endemia no 
estado. Assim, o controle passou de uma ação com cobertura total de inseticida, denominada 
fase de “arrastão”, ao “controle seletivo” segundo as evidências dos estudos, eliminando assim 
T. infestans, o vetor mais importante. Esse resultado serviu de modelo para as propostas de 
controle da doença de Chagas pelo Governo Federal e posteriormente pelos países do Cone 
Sul3. O artigo sobre a biogeografia, a origem e a distribuição da domiciliação de triatomíneos 
no Brasil revelou o padrão de distribuição do Triatoma infestans na América do Sul23. A obra 
é considerada por especialistas como a mais importante sobre o tema e foi merecedora de 
destaque no livro intitulado Vetores da Doença de Chagas no Brasil organizado por Cléber 
Galvão24. Os estudos sobre triatomíneos eram também objeto de trabalho do professor 
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José Barata. Dentre viagens realizadas às regiões do Planalto Paulista, Vale do Ribeira e 
outros destinos, Barata pôde compor uma série de artigos que versavam sobre a ecologia e 
morfologia dos triatomíneos. Figurou também entre os primeiros pesquisadores a utilizar a 
microscopia eletrônica de varredura em seus estudos, dando especial atenção à morfologia 
dos ovos desses hemípteros hematófagos. Atuando com diversos grupos entomológicos 
relacionados à Saúde Pública, Barata deixou 80 artigos e oito capítulos de livros, tendo 
sido homenageado com a descrição de uma espécie de triatomíneo, o Triatoma baratai 
Carcavallo & Jurberg, 2000.25 

Ecologia, Biologia, Comportamento e Sistemática de Culicidae

Resumir em poucos parágrafos as contribuições geradas ao longo de mais de 80 anos de 
atividades é tarefa desafiadora. Na época da formação da CER, existiam dois grupos de 
excelência em entomologia de saúde pública no Brasil. O de Manguinhos, Fiocruz (RJ) e o 
emergente da FSP. A CER nasceu como consequência natural das pesquisas desenvolvidas 
por Antunes e Lane6. Todavia, as pesquisas sobre mosquitos se iniciaram em momento 
anterior à criação da CER, em 1932, quando Paulo Antunes assumiu a chefia da Seção de 
Parasitologia Aplicada e Higiene Rural. Ele enxergou claramente a importância que teriam 
os conhecimentos de Entomologia Médica, principalmente no que se relacionava com a 
transmissão da malária e da febre amarela13.

Os culicídeos envolveram descrições de novas espécies, distribuição de mosquitos, 
determinação da competência e capacidade vetora de espécies dos gêneros Psorophora, 
Aedes, Mansonia, Culex e Haemagogus para transmitir o vírus da febre amarela, transmissão 
vertical do vírus amarílico e competência vetora do urbano, Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) e 
a comprovação da competência vetora da espécie para duas cepas do vírus que circulavam 
em ciclos silvestres13. As pesquisas taxonômicas foram ampliadas e intensificadas por Lane 
e originaram 151 artigos, revisões de diversos grupos, catálogos de espécies e livros sobre 
temas e grupos diversos de insetos. A obra de Lane inclui dois livros clássicos sobre os 
culicídeos neotropicais publicados em 195326, o primeiro catálogo de culicídeos neotropicais27 

e o livro pioneiro sobre os sabetíneos das Américas, com ilustrações inéditas de Nelson 
Cerqueira28. As três obras são as únicas nessa categoria que abordam revisões de grupos 
negligenciados de culicídeos silvestres3.

Forattini dedicou-se aos estudos sobre insetos hematófagos a partir de 1952 e foram 
intensificados ao longo de sua carreira como professor e pesquisador na FSP. Detalhes 
sobre as contribuições de Forattini e de seus colaboradores estão detalhados em Sallum et 
al.7 (2007), Reis et al.14 (2016) e Sallum3 (2019). Resumidamente, as pesquisas lideradas por 
Forattini e colaboradores abordam aspectos ecológicos dentro do campo do conhecimento da 
epidemiologia, ou seja, o que se define como epidemiologia ecológica3. Os temas investigados 
incluem estudos de focos naturais de arboviroses e das dinâmicas de transmissão desses 
agentes infecciosos para o homem, considerando determinantes ambientais. A colaboração 
de Forattini com pesquisadores americanos resultou em estudo pioneiro que demonstrou 
que o mosquito Psorophora ferox (Humboldt, 1819) é competente para transmitir o vírus 
Rocio em laboratório. Acresce considerar que Forattini e colaboradores observaram que 
os hábitos domiciliares do mosquito Aedes scapularis (Rondani, 1848) podem explicar a 
participação da espécie na transmissão do vírus Rocio, em áreas do Vale do Ribeira, Estado 
de São Paulo. Suas investigações sobre mosquitos se intensificaram na segunda metade 
da década de 1970 e continuaram nos anos posteriores. As várias dezenas de publicações 
demonstram tanto a originalidade como a importância da obra científica de Forattini e de 
seus colaboradores. Elas abordaram aspectos da ecologia, epidemiologia e sistemática de 
culicídeos do Brasil e, em particular, do Estado de São Paulo14,3. Vale assinalar a publicação de 
Culicidologia Médica em dois volumes, sendo o volume 1 premiado pela Brazilian Chamber 
of Books em 19977.

As pesquisas sobre culicídeos foram ampliadas e intensif icadas com os estudos 
desenvolvidos por Sallum e seus colaboradores a partir de 1985. As primeiras publicações 
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foram decorrentes de colaborações com Forattini e continuaram nos anos consecutivos 
até 2002, com o afastamento do professor. Após esse período, Sallum e colaboradores 
publicaram 157 artigos originais e quatro capítulos em livros sobre temas diversos do 
campo de conhecimento da entomologia de saúde pública. A obra científica de Sallum 
inclui estudos taxonômicos de grupos diversos de Anophelinae e Culicinae, descrições de 
novas espécies, revisões, estudos filogenéticos com abordagem morfológica e molecular, 
incluindo a caraterização do genoma mitocondrial de múltiplas espécies de Anophelinae29,30 
e do gênero Culex31. Outras abordagens das pesquisas de Sallum e colaboradores incluem 
aspectos da epidemiologia e ecologia da malária, biologia de anofelíneos, ecologia e 
comportamento de culicídeos, lista de espécies presentes em áreas remotas da Amazônia 
brasileira, caracterização molecular do vírus da febre amarela32, dengue33 e Saint Louis34, 
incriminação do Haemagogus leucocelaenus (Dyar, 1925) e Aedes serratus (Theobald, 1901) 
como vetores do vírus Febre Amarela no Rio Grande do Sul em 200835. As investigações 
sobre alterações ambientais que incluem tanto a degradação como a perturbação da 
floresta Amazônica e ocorrência de malária são contribuições que merecem destaque, 
pois evidenciaram fatores que atuam nos mosquitos vetores e na ocorrência da doença. 
O impacto do comércio global na ocorrência de malária foi evidenciado em estudo de 
Chaves36. Os resultados da pesquisa devem ser analisados considerando outra investigação 
liderada por Chaves e colaboradores que demonstrou que o padrão e o tamanho de área 
desmatada estão associados com a ocorrência de malária. Assim, a remoção da cobertura 
florestal de uma área de 5 km2 pode gerar 27 casos novos de malária37. Ainda no contexto 
da doença, vale assinalar artigos recentes sobre as métricas de sua transmissão em 
áreas da Amazônia brasileira2, o risco de contrair malária38 e a necessidade de estudos 
adicionais sobre a fauna de Anophelinae presente na Amazônia39. As chaves ilustradas 
para identificação de espécies de Anophelinae da América do Sul40–42 são ferramentas 
elaboradas considerando-se as necessidades atuais dos programas de controle da malária 
de países da América do Sul. Outro destaque são as revisões dos Grupos Atratus e Educator 
de Culex (Melanoconion) que foi possível graças à utilização do acervo da CER para propor 
alterações taxonômicas relevantes43,44.

As pesquisas de Mauro Toledo Marrelli resultaram em 100 artigos que versam sobre aspectos 
da dinâmica de transmissão da bromélia-malária na cidade de São Paulo, biologia, ecologia 
e sistemática de culicídeos, impacto das alterações das paisagens naturais nas populações 
de mosquitos45, mudanças ambientais, vetores e transmissão de malária46. As abordagens 
e as ferramentas empregadas por Marrelli permitem o reconhecimento de aspectos do 
fenótipo47 e estruturação genética de Aedes albopictus (Skuse, 1894)48 que estão associados 
com as alterações ambientais e processos de seleção de populações de insetos vetores de 
importância à saúde pública. Os artigos publicados recentemente incluem discussões sobre 
a complexidade de eliminação da malária em áreas fora da Amazônia brasileira49.

E encerrando essa lista de contribuições, ainda no campo de estudos de Culicidae, destaca-se 
também o professor Delsio Natal. Com mais de 70 artigos científicos sobre o tema da 
entomologia com foco em saúde pública, 11 capítulos de livros, além de textos veiculados 
em jornais e revistas, o professor Delsio dedicou-se principalmente ao comportamento dos 
mosquitos vetores.

A FSP carrega consigo a característica da interdisciplinaridade, muitos de seus profissionais 
da área da Entomologia contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento 
das ações de prevenções de doenças e controle de epidemias no país.

REFERÊNCIAS

1. Dantes MA. A história das ciências, os documentos e os acervos. In: Monteiro YN.  
História da saúde: olhares e veredas. São Paulo: Instituto de Saúde; 2010, v. 1, p. 3-12.

2. Dolci MC. Entre a ciência e a política: ensino, atendimento e pesquisa no Instituto de Higiene 
de São Paulo (1916-1951) [tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública; 2019. 



9

Trabalhando na promoção da saúde desde 1937 Dolci MC et al.

https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2023057004963

3. Sallum MA. CER: referência mundial em entomologia de saúde pública. In: Cuenca AMB, 
Malinverni C, Waldman EA, Rondó Phc, Wünsch Filho (orgs.). Cem anos em Saúde Pública: 
a trajetória acadêmico-institucional da FSP/USP – 1918-2018. São Paulo: Faculdade de Saúde 
Pública da USP; 2019. p. 49-66.  

4. Tanaka AC, Sallum MA. Recuperação histórica da pesquisa na FSP. In: Cuenca AMB,  
Malinverni C, Waldman EA, Rondó Phc, Wünsch Filho (orgs.). Cem anos em Saúde Pública: 
a trajetória acadêmico-institucional da FSP/USP – 1918-2018. São Paulo: Faculdade de Saúde 
Pública da USP; 2019. p. 129-39. 

5. Griffing SM, Tauil PL, Udhayakumar V, Silva-Flannery L. A historical perspective 
on malaria control in Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2015 Sep;110(6):701-18. 
https://doi.org/10.1590/0074-02760150041

6. Forattini OP. Cinqüenta anos do Laboratório de Entomologia: 1937-1987. Rev Saude 
Publica.1987;21(1):1-4. https://doi.org/10.1590/S0034-89101987000100001  

7. Sallum MA, Barata JM, Santos RL. Oswaldo Paulo Forattini: epidemiologist, 
entomologist and humanist. Rev Saude Publica. 2007 Dec;41(6):885-913. 
https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000600003

8. Ioannidis JP, Boyack KW, Baas J. Updated science-wide author databases of standardized  
citation indicators. PLoS Biol. 2020 Oct;18(10):e3000918. 
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918

9. Baas J, Boyack K, Ioannidis JP. August 2021 data-update for “Updated science-
wide author databases of standardized citation indicators, Mendeley Data, v3. 
https://doi.org/10.17632/btchxktzyw.3

10. Campeau L, Degroote S, Ridde V, Carabali M, Zinszer K. Containment measures for  
emerging and re-emerging vector-borne and other infectious diseases of poverty 
in urban settings: a scoping review. Infect Dis Poverty. 2018 Sep;7(1):95. 
https://doi.org/10.1186/s40249-018-0478-4

11. Degroote S, Bermudez-Tamayo C, Ridde V. Approach to identifying research gaps on  
vector-borne and other infectious diseases of poverty in urban settings: scoping review protocol 
from the VERDAS consortium and reflections on the project’s implementation. Infect Dis Poverty. 
2018 Sep;7(1):98. https://doi.org/10.1186/s40249-018-0479-3

12. Ren M. Greater political commitment needed to eliminate malaria. Infect Dis Poverty.  
2019 Apr;8(1):28. https://doi.org/10.1186/s40249-019-0542-8

13. Galvão AL. Paulo César de Azevedo Antunes 1901-1974. Rev Saude Publica.  
1974 Jun;8(2):145-54. 

14. Reis JG, Kobayashi KM, Ueno HM, Ribeiro CM, Cardoso TAO. Contribution of Oswaldo Paulo 
Forattini to public health: analysis of scientific production. Rev Saude Publica. 2016;50:73. 
https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2016050000217

15. São Thiago PT. História da malária em Santa Catarina. Dissertação (mestrado) – Florianópolis: 
Centro de Ciências da Saúde ,Universidade Federal de Santa Catarina; 2003. 

16. Forattini OP, Sallum MA, Marques GR, Flores DC. Description of the eggs of Anopheles 
(Kerteszia) laneanus and Anopheles (Nyssorhynchus) antunesi (Diptera: Culicidae) by scanning 
electron microscopy. J Am Mosq Control Assoc. 1997 Dec;13(4):368-74. 

17. Correa RR, Forattini OP, Guarita OF, Rabello EX. [Observations on the flight of Anopheles 
(Kerteszia) cruzii and of A. (K.) bellator, vectors of malaria (Diptera, Culicidae)]. Arq Hig Saude 
Publica. 1961 Dec;26:333-42. 

18. Brilhante AF, Melchior LAK, Nunes VLB, Cardoso CO, Galati EAB. Epidemiological aspects 
of American cutaneous leishmaniasis (ACL) in an endemic area of forest extractivist 
culture in western Brazilian Amazonia. Rev Inst Med Trop  S Paulo. 2017;59 :e12. 
https://doi.org/10.1590/S1678-9946201759012

19. Galati EA. Sistemática dos Phlebotominae (Diptera, Psychodidae) das Américas [tese].  
São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, Universidade de são Paulo;  
1990. https://doi.org/10.11606/T.6.2016.tde-01062016-095439

20. 20 Cardoso FA. Epidemiologia e profilaxia da moléstia de Chagas. Rev Med. (São Paulo).  
1940 out; 24(82):49-75.  https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v24i82p49-75

21. 21 Pessoa SB, Lima FO, Santos IA. Sôbre o encontro de mais sete casos de moléstia de Chagas 
no Município de Itaporanga (Estado de São Paulo). Rev Med (São Paulo). ].  
1942 nov; 26(107):11-22. https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v26i107p11-22



10

Trabalhando na promoção da saúde desde 1937 Dolci MC et al.

https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2023057004963

22. 22 Silva OJ, Forattini OP. Nota sôbre a infecção natural de triatomídeos e de cão pelo 
trypanosoma cruzi, em uma zona do Rio Mogi-Guaçu municípios de São Simão e de São 
Carlos, estado de São Paulo. Arq Fac Hig Saúde Pública Univ São Paulo. 1949 dez;3(2):211-7. 
https://doi.org/10.11606/issn.2358-792X.v3i2p211-217

23. Forattini OP. Biogeografia, origem e distribuição da domiciliação de triatomíneos no Brasil. Rev 
Saude Publica. 1980 Sep;14(3):265-99. https://doi.org/10.1590/S0034-89101980000300002

24. Galvão C. Vetores da doença de chagas no Brasil. Curitiba: Sociedade Brasileira de Zoologia; 
2014. 

25. Galati EA, Natal D, Fontes LR. José Maria Soares Barata: obituário. Rev Saude Publica. 
2017;51:72. https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2017051000095

26. Lane J. Neotropical Culicidae. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo; 1953.

27. 27 Lane J. Catálogo dos mosquitos neotrópicos. São Paulo: Clube Zoológico do Brasil;  
1939 (Boletim Biológico. Série monográfica, v. 4) 

28. Lane J, Cerqueira NL. Os sabetíneos da América (Diptera, Culicidae). Arq Zool.  
1942;3(9):473-849.

29. Oliveira TM, Foster PG, Bergo ES, Nagaki SS, Sanabani SS, Marinotti O, et al. Mitochondrial 
Genomes of Anopheles (Kerteszia) (Diptera: Culicidae) From the Atlantic Forest, Brazil. J Med 
Entomol. 2016 Jul;53(4):790-7. https://doi.org/10.1093/jme/tjw001

30. Foster PG, Oliveira TM, Bergo ES, Conn JE, Sant’Ana DC, Nagaki SS, et al. Phylogeny 
of Anophelinae using mitochondrial protein coding genes. R Soc Open Sci. 2017 
Nov;4(11):170758. https://doi.org/10.1098/rsos.170758  

31. Demari-Silva B, Foster PG, Oliveira TM, Bergo ES, Sanabani SS, Pessôa R, et al. Mitochondrial 
genomes and comparative analyses of Culex camposi, Culex coronator, Culex usquatus and 
Culex usquatissimus (Diptera:Culicidae), members of the coronator group. BMC Genomics. 
2015 Oct;16(1):831. https://doi.org/10.1186/s12864-015-1951-0

32. Souza RP, Foster PG, Sallum MA, Coimbra TL, Maeda AY, Silveira VR, et al. Detection of a new 
yellow fever virus lineage within the South American genotype I in Brazil. J Med Virol.  
2010 Jan;82(1):175-85. https://doi.org/10.1002/jmv.21606

33. Santos CL, Sallum MA, Foster PG, Rocco IM. Molecular analysis of the dengue virus 
type 1 and 2 in Brazil based on sequences of the genomic envelope-nonstructural 
protein 1 junction region. Rev Inst Med Trop São Paulo. 2004;46(3):145-52. 
https://doi.org/10.1590/S0036-46652004000300005

34. Santos CL, Sallum MA, Franco HM, Oshiro FM, Rocco IM. Genetic characterization of St. Louis 
encephalitis virus isolated from human in São Paulo, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz.  
2006 Feb;101(1):57-63. https://doi.org/10.1590/S0074-02762006000100011

35. Cardoso JC, Almeida MA, Santos E, Fonseca DF, Sallum MA, Noll CA, et al. Yellow fever virus in 
Haemagogus leucocelaenus and Aedes serratus mosquitoes, southern Brazil, 2008. Emerg Infect 
Dis. 2010 Dec;16(12):1918-24. https://doi.org/10.3201/eid1612.100608  

36. Chaves LS, Fry J, Malik A, Geschke A, Sallum MA, Lenzen M. Global consumption and 
international trade in deforestation-associated commodities could influence malaria risk. Nat 
Commun. 2020 Mar;11(1):1258. https://doi.org/10.1038/s41467-020-14954-1  

37. Chaves LS, Conn JE, López RV, Sallum MA. Abundance of impacted forest patches less 
than 5 km2 is a key driver of the incidence of malaria in Amazonian Brazil. Sci Rep. 2018 
May;8(1):7077. https://doi.org/10.1038/s41598-018-25344-5

38. Massad E, Laporta GZ, Conn JE, Chaves LS, Bergo ES, Figueira EA, et al. The risk of malaria 
infection for travelers visiting the Brazilian Amazonian region: A mathematical modeling 
approach. Travel Med Infect Dis. 2020;37:101792. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101792

39. Bourke BP, Conn JE, Oliveira TM, Chaves LS, Bergo ES, Laporta GZ, et al. Exploring 
malaria vector diversity on the Amazon Frontier. Malar J. 2018 Sep;17(1):342. 
https://doi.org/10.1186/s12936-018-2483-2

40. Sallum MA, Obando RG, Carrejo N, Wilkerson RC. Identification keys to the Anopheles 
mosquitoes of South America (Diptera: Culicidae). I. Introduction. Parasit Vectors. 2020 
Nov;13(1):583. https://doi.org/10.1186/s13071-020-04298-6  

41. Sallum MA, Obando RG, Carrejo N, Wilkerson RC. Identification keys to the Anopheles 
mosquitoes of South America (Diptera: Culicidae). II. Fourth-instar larvae. Parasit Vectors.  
2020 Nov;13(1):582. https://doi.org/10.1186/s13071-020-04299-5  



11

Trabalhando na promoção da saúde desde 1937 Dolci MC et al.

https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2023057004963

42. Sallum MA, Obando RG, Carrejo N, Wilkerson RC. Identification keys to the Anopheles 
mosquitoes of South America (Diptera: Culicidae). IV. Adult females. Parasit Vectors.  
2020 Nov;13(1):584. https://doi.org/10.1186/s13071-020-04301-0

43. Sá IL, Hutchings RS, Hutchings RW, Sallum MA. Revision of the Atratus Group of 
Culex (Melanoconion) (Diptera: culicidae). Parasit Vectors. 2020 May;13(1):269. 
https://doi.org/10.1186/s13071-020-3982-x  

44. Sá ILR, Hutchings RS, Hutchings RW, Sallum MA. Revision of the educator group of 
Culex (Melanoconion) (Diptera, Culicidae). J Med Entomol. 2022 Jul;59(4):1252-90. 
https://doi.org/10.1093/jme/tjac051  

45. Oliveira-Christe R, Medeiros-Sousa AR, Fernandes A, Ceretti-Júnior W, Marrelli MT.  
Distribution of Culex (Microculex) (Diptera: Culicidae) in forest cover gradients. Acta Trop.  
2020 Feb;202:105264. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2019.105264  

46. Multini LC, Wilke AB, Marrelli MT. Neotropical Anopheles (Kerteszia) mosquitoes associated 
with bromeliad-malaria transmission in a changing world. Acta Trop. 2020 May;205:105413. 
https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2020.105413  

47. Oliveira-Christe R, Wilke AB, Marrelli MT. Microgeographic Wing-Shape Variation in Aedes 
albopictus and Aedes scapularis (Diptera: Culicidae) Populations. Insects. 2020 Dec;11(12):862. 
https://doi.org/10.3390/insects11120862  

48. Multini LC, Marrelli MT, Beier JC, Wilke AB. Increasing Complexity threatens the 
elimination of extra-Amazonian Malaria in Brazil. Trends Parasitol. 2019 Jun;35(6):383-7. 
https://doi.org/10.1016/j.pt.2019.03.009  

49. Multini LC, Souza AL, Marrelli MT, Wilke AB. Population structuring of the invasive mosquito 
Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) on a microgeographic scale. PLoS One. 2019 
Aug;14(8):e0220773. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220773  

Contribuição dos Autores: Concepção e planejamento do estudo: MCD, FAS, MAMS. Coleta, análise e 
interpretação dos dados: MCD, FAS, MAMS. Elaboração ou revisão do manuscrito: MCD, FAS, MAMS. Aprovação 
da versão final: MCD, FAS, MAMS. Responsabilidade pública pelo conteúdo do artigo: MCD

Conflito de Interesses: Os autores declaram não haver conflito de interesses.


