
CAPA DO LIVRO



CAPA DO LIVRO (TONS 
DE CINZA)



Editora Omnis Scientia

SAÚDE PÚBLICA NO SÉCULO XXI: PANDEMIA DE COVID-19

Volume 1

1ª Edição

Triunfo – PE 

2020



Editor-Chefe
Me. Daniel Luís Viana Cruz
Organizadores
Marcos Cezar Feitosa de Paula Machado
Priscila Maria de Barros Rodrigues 
Lídia Pinheiro da Nóbrega
Welma Emídio da Silva
Conselho Editorial
Dra. Pauliana Valéria Machado Galvão 
Dr. Wendel José Teles Pontes
Dr. Walter Santos Evangelista Júnior 
Dr. Cássio Brancaleone
Dr. Plínio Pereira Gomes Júnior
Editores de Área – Ciências da Saúde 
Dra. Camyla Rocha de Carvalho Guedine 
Dr. Leandro dos Santos
Dr. Hugo Barbosa do Nascimento
Dra. Pauliana Valéria Machado Galvão
Assistentes Editoriais 
Thialla Larangeira Amorim
Andrea Telino Gomes 
Imagem de Capa 
Freepik
Edição de Arte 
Leandro José Dionísio 
Revisão
Os autores

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons – Atribuição-NãoComer-
cial-SemDerivações 4.0 Internacional.

O conteúdo abordado nos artigos, seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são 
de responsabilidade exclusiva dos autores.



Editora Omnis Scientia
Triunfo – Pernambuco – Brasil
Telefone: +55 (87) 99656-3565
editoraomnisscientia.com.br
contato@editoraomnisscientia.com.br



PREFÁCIO
	 O	ano	de	2020,	com	certeza,	ficará	marcado	na	história.	Pois,	uma	pandemia	parou	o	mundo.	
Surpreendeu-nos, trazendo consigo inúmeros impactos na vida das pessoas. Isso tudo causou mu-
danças não apenas nas questões emocionais e afetivas como, por exemplo, na forma das pessoas se 
relacionarem, mas também, a respeito da saúde de forma geral, ou seja, psicológica e/ou física. Além 
do aspecto social e de saúde, a pandemia de COVID-19 provocou também consequências no âmbito 
político-econômico de diversos países. 

 Com isso, selecionamos trabalhos que abordam o tema, mostrando os impactos em diversas 
áreas, tais como na epidemiologia, na saúde pública e do trabalhador, nas ciências farmacêuticas, 
medicina, nutrição, economia e sociedade, odontologia e alguns trabalhos também relacionados à 
educação em saúde. 

 Em nossos livros selecionamos um dos capítulos para premiação como forma de incentivo 
para os autores, e entre os excelentes trabalhos selecionados para compor este livro, o premiado foi 
o capítulo 16, intitulado “Relação do desenvolvimento de delirium em pacientes com COVID-19 
hospitalizados em unidade de terapia intensiva”.
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RESUMO: Introdução: Os indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 apresentam manifestações clíni-
cas	que	podem	variar	de	sintomas	inespecíficos	leves	a	pneumonia	grave.	Metodologia:	Foi	realizado	
um estudo de revisão da literatura online disponível nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em 
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Saúde (BVS), do Public Medline (PUBMED) e do Ministério da Saúde. Na pesquisa, foram utili-
zados os descritores “COVID-19” e “Epidemiology”, analisando publicações realizadas no período 
de	2019	a	2020.	Resultados	e	discussão:	Até	o	dia	17	de	maio	de	2020	foram	confirmados	241.080	
casos por COVID-19 no Brasil. Deste total, 16.118 (6,7%) foram a óbito, 130.840 (54,3%) estão em 
acompanhamento e 94.122 (39,0%) já se recuperaram da doença. O SARS-CoV-2 apresenta a trans-
missão de pessoa para pessoa como um dos principais meios de contágio. Nesse tocante, as formas 
de propagação aceitas da COVID-19 são as gotículas e a transmissão por contato.  O Ministério da 
Saúde	orienta	que	os	profissionais	de	saúde devem seguir algumas normas quanto a coleta de mate-
rial e o cuidado em pacientes acometidos por agentes infecciosos. Considerações finais: No Brasil, 
a conjuntura epidemiológica denota um alarmante crescimento no número de casos e um cenário de 
diversas	fragilidades	sobre	como	o	país	 tem	lidado	com	a	pandemia,	como	a	 insuficiente	disponi-
bilidade	de	equipamentos	de	proteção	para	profissionais	da	saúde,	os	quais	têm	sido	cada	vez	mais	
acometidos pela doença.

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19. Epidemiologia. Pandemia.

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF INFECTED INDIVIDUALS

FOR COVID-19 IN BRAZIL

ABSTRACT: Introduction: Individuals infected with SARS-CoV-2 have clinical manifestations that 
can	vary	from	mild	nonspecific	symptoms	to	severe	pneumonia.	Methodology:	A	study	was	carried	
out to review the online literature available in the databases of the Virtual Health Library (VHL), the 
Public Medline (PUBMED) and the Ministry of Health. In the research, the descriptors “COVID-19” 
and “Epidemiology” were used, analyzing publications made in the period from 2019 to 2020. Re-
sults	and	discussion:	Until	May	17,	2020,	241,080	cases	were	confirmed	by	COVID-19	in	Brazil.	
Of this total, 16,118 (6.7%) died, 130,840 (54.3%) are being followed up and 94,122 (39.0%) have 
recovered from the disease. SARS-CoV-2 presents the transmission from person to person as one of 
the main means of contagion. In this regard, the accepted forms of propagation of COVID-19 are 
droplets and contact transmission. The Ministry of Health advises that health professionals should 
follow	some	rules	 regarding	 the	collection	of	material	and	care	 for	patients	affected	by	 infectious	
agents. Conclusion: In Brazil, the epidemiological situation denotes an alarming growth in the num-
ber of cases and a scenario of several weaknesses about how the country has dealt with the pandemic, 
such	as	the	insufficient	availability	of	protective	equipment	for	health	professionals,	which	have	been	
increasingly	affected	by	the	disease.

KEYWORDS: COVID-19.Epidemiology. Pandemic.

1. INTRODUÇÃO
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A doença do coronavírus 2019 (COVID-19) tem ganhado notoriedade pelo alcance em pro-
porções	mundiais	que	adquiriu,	até	maio	de	2020,	mais	de	cinco	milhões	de	casos	confirmados	e	mais	
de	300	mil	mortes	(OMS,	2020).	Foi	identificada	pela	primeira	vez	após	um	surto	em	pacientes	com	
pneumonia desconhecida, em dezembro de 2020 na cidade de Wuhan, China. Em janeiro de 2020 o 
centro	de	controle	de	doenças	da	China	identificou	um	novo	tipo	de	coronavírus	em	amostra	contidas	
no trato respiratório de pacientes com pneumonia (LU H; STRATTON; CWTANG, 2020). 

O coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), a causa da pandemia 
atual, possui características genéticas distintas, com dois subtipos (L e S) e mais de 140 pontos de 
mutação, tornando-o altamente contagioso e capaz de se espalhar globalmente. Foram encontradas 
evidências de replicação do vírus SARS em linfócitos, monócitos, macrófagos e células dendríticas 
em circulação, embora em níveis baixos. Em alguns estudos, descobriu-se que até 79% das amostras 
de soro contêm RNA SARS durante a primeira semana da doença e cerca de 50% durante a segunda 
semana. 

No	Brasil,	 o	 primeiro	 caso	 confirmado	 de	 infecção	 por	 SARS-CoV-2 foi relatado no dia 
26/02/2020 (BRASIL, 2020). Os indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 apresentam manifesta-
ções	clínicas	que	podem	variar	de	sintomas	inespecíficos	leves	a	pneumonia	grave	(GE	et	al.,	2020).	
Durante o início da doença de COVID-19, os sintomas mais frequentes são tosse, febre e fadiga, en-
quanto diarreia, dor de cabeça, produção de escarro, linfopenia e dispneia, apesar de menos comuns, 
também são relatados (ROTHAN; BYRAREDDY, 2020). Para o desenvolvimento de pneumonia 
grave, importantes fatores de risco são habitualmente relacionados, como ter 60 anos ou mais e co-
morbidade	patogênica,	a	qual	pode	ser	exemplificada	por	diabetes	mellitus,	doença	pulmonar	crônica,	
doença cardiovascular e hipertensão (PARK, 2020).

Neste âmbito, diante da importância do SARS-CoV-2 em contextos variados dentro da área da 
saúde, a presente pesquisa teve por objetivo descrever os seus aspectos epidemiológicos das pessoas 
infectadas com COVID-19 no Brasil.

2. METODOLOGIA

Foi	 realizado	um	estudo	de	 revisão	bibliográfica	através	da	 literatura	online	disponível	no	
banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) , Public Medline (PUBMED) e do Ministério 
da Saúde (MS).

Na pesquisa, foram utilizados os descritores “COVID-19” e “Epidemiology”, analisando pu-
blicações realizadas no período de 2019 a 2020. No cruzamento das palavras, foi utilizada a expressão 
booleana “AND” (inserção de duas palavras). Os seguintes critérios de inclusão foram adotados: (a) 
artigos publicados nos idiomas inglês, espanhol ou português; (b) artigos completos e disponíveis na 
íntegra; (c) abordavam o tema central da pesquisa, com enfoque em epidemiologia do COVID-19. 
Como critérios de exclusão foram excluídos relatos de casos, revisões de literatura, comentários, car-
tas ao editor e aqueles que não abordavam o objeto de estudo da pesquisa.
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A	pesquisa	foi	realizada	usando	os	filtros	para	título,	resumo	e	assunto.	Cada	artigo	do	banco	
de dados foi lido na íntegra e suas informações foram dispostas em uma planilha, incluindo ano de 
publicação, autores, base de dados e revista ou jornal no qual foi publicado. Os dados foram compila-
dos	no	programa	computacional	Microsoft	Office	Excel	e	as	informações	analisadas	correlacionando	
os parâmetros estudados. O processo de síntese dos dados foi realizado por meio de uma análise 
descritiva dos estudos selecionados, sendo o produto da análise apresentado de formas narrativa e 
dissertativa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram registradas 367.207 hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
no Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP-Gripe) no Brasil, no período da Semana 
Epidemiológica(SE)	1	a	27	de	2020,	sendo	que	169	382	(46,1%)	foram	de	casos	confirmados	para	
COVID-19. 

Uma variedade de vírus	pode	causar	a	SRAG,	tais	como	o	vírus	da	influenza,	vírus	inicial	
respiratório, hantavírus e coronavírus.	O	vírus	da	Influenza	A,	mais	conhecido	com	gripe	comum,	
é caracterizado por infectar as vias aéreas superiores. A transmissão desse vírus é por meio aéreo e 
o tempo de incubação é muito curto, sendo esse um dos motivos pela alta taxa de contaminação do 
mesmo; dentre os sintomas clínicos semelhantes provocados pelo SARS-CoV2, têm-se febre eleva-
da, mialgias e prostração; a principal diferença reside em sintomas de anorexia e sintomas gastroin-
testinais. O hantavírus é responsável por provocar doenças cardiopulmonares de alta letalidade.  Em 
um caso ocorrido em 1995 com mais de 100 pacientes diagnosticados, cerca de 40% deles evoluíram 
para óbito. A epidemiologia e os padrões do hantavírus são bem diversos, contudo são similares ao 
COVID-19 no que se refere a febre e mialgia, prostração e sintomas cardiopulmonares.  No entanto 
ainda possuem diferenças consideráveis tais como: dor abdominal, vertigem e adormecimento das 
extremidades. (FOCACCIA; VERONESI, 2015). 

O vírus respiratório sincicial consiste em uma causa para doença no trato respiratório inferior 
em crianças tendo como principais semelhanças clínicas sinais de tosse agravada e o bebê torna-se 
taquipneico podendo ter respiração mais difícil.  Contudo, apresentam sinais de febre baixa o que 
pode ser característica importante na diferenciação (HALL, SIMÕES, ANDERSON,2013). 

Ainda existem diversas incertezas em relação à origem exata do SARS-CoV-2 (WU; CHEN; 
CHAN, 2020). Contudo, uma análise evolutiva e o sequenciamento genético desse coronavírus cons-
tatou que seu genoma apresenta uma similaridade de 96,2% com o vírus RaTG13 obtido do morcego, 
tornando esse mamífero suspeito como hospedeiro de origem do vírus (GUO et al., 2020). Além dis-
so,	os	dados	e	estudos	existentes	atualmente	ainda	não	esclarecem	definitivamente	se	o	SARS-CoV-2	
foi transmitido por meio de um hospedeiro intermediário (SUN et al., 2020).

Quando a COVID-19 surgiu em Wuhan, na China, a transmissão comunitária do vírus foi 
apontada como improvável, até que pessoas que não haviam frequentado o mercado de frutos do mar, 
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tido como local de contágio dos primeiros casos da doença, relataram sintomas (PARK, 2020). O 
SARS-CoV-2 apresenta a transmissão de pessoa para pessoa como um dos principais meios de con-
tágio. Nesse tocante, as formas de propagação aceitas da COVID-19 são as gotículas e a transmissão 
por	contato	como	mostrado	na	figura	1	(BULUT;	KATO,	2020).	Estudos	recentes	constataram	que	o	
SARS-CoV-2 pode permanecer em diversos materiais, como vidro, aço, plástico e papelão por várias 
horas, o que aponta que o contágio de COVID-19 por intermédio de estruturas contaminadas pode 
ser viável (PARK, 2020).

Baseando-se	na	análise	epidemiológica	atual,	foi	verificado	que	o	período	de	incubação	do	
SARS-CoV-2 é de 1 a 14 dias, sobretudo de 3 a 7 dias (GUO et al., 2020). De acordo com os resul-
tados de um estudo realizado na China, foi sugerido que a transmissão da COVID-19 pode ocorrer 
durante os primeiros dias após o início do período sintomático. Ademais, a quantidade de cópias de 
RNA do vírus de um paciente assintomático foi semelhante à dos demais pacientes sintomáticos. É 
importante ressaltar que um caso de transmissão de uma pessoa assintomática foi constatado recen-
temente, o que permite reconhecer que a transmissão pode acontecer mesmo com sintomas leves ou 
inexistentes (PARK, 2020). Essas evidências demonstram que casos assintomáticos constituem um 
importante grupo que deve ser monitorado para o controle da doença (BULUT; KATO, 2020).

O RNA do SARS-CoV-2 pode ser encontrado em escarro e em secreções nasais, além de tam-
bém	já	ter	sido	identificado	nas	fezes,	porém	ainda	não	há	confirmação	se	a	transmissão	via	oral-fecal	
é possível (WU; CHEN; CHAN, 2020). Além disso, a transmissão vertical de COVID-19 não possui 
evidências	definitivas,	 apesar	de	um	estudo	 realizado	 com	38	mulheres	grávidas	 acometidas	pela	
doença não ter apresentado sinais de transmissão intrauterina (BULUT; KATO, 2020). A primeira 
notificação	de	um	caso	confirmado	de	COVID-19	no	Brasil	ocorreu	no	dia	26/02.	De	26/02	a	14	
de	julho,	foram	confirmados	1.926.824	casos	e	74.133	óbitos	por	COVID-19	no	Brasil	(Tabela	1),	
sendo a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes maior na região Norte (57,7) conforme a tabela 2 
(BRASIL, 2020).

Tabela	1.	Registro	de	casos	confirmados,	óbitos,	incidência	e	mortalidade	por	COVID-19 nas regiões brasileiras (coleta-
dos até o dia 14/07/20).

Região Casos Óbitos
Incidência

 (100 mil hab.)

Mortalidade

(100 mil hab.)
Cento-
-Oeste

154.699 3.122 949,2 19,2

Sul 132.406 2.740 441,7 9,1
Norte 328.794 10.628 1783,9 57,7
Nordeste 647.640 23.925 1134,8 41,9
Sudeste 663.285 33.718 750,6 38,2
Total 1.926.824 74.133 916,9 35,3

Fonte: https://covid.saude.gov.br/. Acesso dia 15/07/2020.
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Em relação aos casos de SRAG por COVID-19, 96.766 pessoas (57,1%) são do sexo mascu-
lino,	o	sexo	feminino	corresponde	a	72.569(42,8%)	e	ignorado	a	47(0,1%).	Verificou-se	que	a	faixa	
etária mais acometida foi de 60 a 69 anos de idade com 33.906 (20,0%) (Tabela 2).

Tabela 2. Registro de faixa etária dos pacientes hospitalizados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por 
COVID-19 no Brasil.

Faixa etá-
ria 

Casos	confirma-
dos

Faixa etá-
ria

Casos	confirma-
dos

>60 anos <60 anos

<1 988 60 a 69 33.906

1 a 5 820 70 a 79 28.765

6 a 19 1.775 80 a 89 17.945 

20 a 29 6.807 90 ou 
mais

4.453

30 a 36 17.713 - -

40 a 49 24.922 - -

50 a 59 31.288 - -

Total 83.713  85.069

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (2020). Adaptado

A cardiopatia representa a principal comorbidade envolvida no óbito de pacientes com mais 
60 anos de idade com comorbidades infectados pelo COVID-19 representando 41,4%, enquanto para 
pacientes com menos de 60 anos a diabetes é um pouco mais prevalente (Figura 1).
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Figura 1. Registro de comorbidades e fatores de risco dos óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por 

COVID-19 no Brasil

Fonte: Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (2020).

Para os óbitos de SRAG por COVID-19,	o	perfil	de	raça/cor	mais	frequente	é	a	parda	(21.794),	
seguida da branca, preta, amarela e indígena (Tabela 3). 

Tabela 3. Registro de casos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por COVID-19	segundo	classificação	por	
raça no Brasil.

Raça / cor 
Casos registra-

dos
Branca 47.590
Preta 7.851
Amarela 1.584
Parda 53.040
Indígena 543
Ignorado 27.529
Sem informa-
ção

31.245

Total 169.382
Fonte: Adaptado de Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (2020).

O	e-SUS	Notifica	possui	uma	variável	específica	com	o	objetivo	de	identificar	se	a	pessoa	com	
suspeita de COVID-19	é	profissional	de	saúde	e,	caso	seja,	é	necessário	informar	o	Código	Brasileiro	
de	Ocupações	(CBO).	Especificamente	sobre	este	tema	foi	realizada	uma	consulta	no	banco	nacional	
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no	dia	13	de	maio	de	2020,	o	que	resultou	em	199.768	profissionais	de	saúde registrados no e-SUS 
Notifica	com	suspeita	de	COVID-19	(Tabela	4).	Destes,	31.790	(15,9%)	foram	confirmados	para	a	
doença, 53.677 (26,9%) foram descartados por não atenderem aos critérios clínico-laboratoriais e 
114.301	(57,2%)	permaneceram	em	investigação.	A	categoria	profissional	com	o	maior	número	de	
registros no sistema foi “Técnico ou Auxiliar em Enfermagem” (34,2%), seguida de “Enfermeiro” 
(16,9%) e “Médico” (13,3%).

Tabela	4.	Profissionais	de	saúde	com	suspeita	ou	confirmação	de	COVID-19	registrados	no	e-SUS	Notifica.

Código Brasileiro de Ocupações n %
Técnico ou auxiliar de Enfermagem 68.250 34,2
Enfermeiro 33.733 16,9
Médico 26.546 13,3
Recepcionista 8.610 4,3
Outro tipo de agente de saúde 5.013 2,5
Agente comunitário de saúde 4.917 2,5
Gestores e especialistas de operações em empresas, secretarias e unidades 
de serviços de saúde

4.888 2,4

Fisioterapeuta 4.179 2,1
Farmacêutico 3.444 1,7
Biomédico 3.253 1,6
Outros 36.935 18,55
Total 199.768 100

Fonte: Ministério da Saúde (2020). Adaptado

	 Cerca	dos	31.790	casos	de	profissionais	de	saúde	confirmados	para	COVID-19, a maior parte 
(14.831 ou 46,7%) residia em São Paulo, seguido de Rio de Janeiro (4.451 ou 14,0%), Ceará (1.669 
ou 5,3%), Amazonas (1.257 ou 4,0%) e Bahia (1.174 ou 3,7%). Esses dados alarmantes alertam para 
a necessidade de uma maior atenção direcionada ao fornecimento de equipamentos de proteção in-
dividual	(EPI)	para	os	profissionais	que	atuam	na	linha	de	frente	do	combate	ao	coronavírus nesses 
estados. (BRASIL,2020). É percebido que o técnico ou auxiliar de enfermagem são os mais acome-
tidos com a infecção, embora não seja possível avaliar se a infecção foi dentro ou fora do serviço de 
saúde,	suspeita-se	que	o	maior	contato	desses	profissionais	com	os	pacientes	seja	o	principal	fator	de	
risco para a contaminação.

Segundo a Norma Regulamentadora Nº 6 (NR-6) da Portaria 3.214/78 do Ministério do Tra-
balho, equipamento de proteção individual (EPI) é todo equipamento que possa garantir a proteção e 
a	saúde	do	trabalhador	a	possíveis	riscos.	Assim,	o	Ministério	da	Saúde	orienta	que	os	profissionais	
de saúde devem seguir algumas normas quanto a coleta de material e o cuidado em pacientes acome-
tidos por agentes infecciosos. Recomenda-se a utilização de EPI como gorros descartáveis, óculos 
de proteção, máscaras N95, FFP2 ou similar, avental de mangas compridas, luvas de procedimento e 
calçados fechados. 

Nota-se que o COVID-19 tem repercussões epidemiológicas importantes no Brasil, o que 
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tonra necessário medidas imediatas de prevenção, já que tratamento e vacinação ainda não foram 
aprovados com base em evidências.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A infecção por SARS-CoV-2 ainda possui importantes aspectos a serem elucidados, como 
a origem do vírus causador da COVID-19 e a efetividade de algumas formas de contágio. No Bra-
sil, a conjuntura epidemiológica atual denota um alarmante crescimento no número de casos e um 
cenário	de	diversas	fragilidades	sobre	como	o	país	tem	lidado	com	a	pandemia,	como	a	insuficiente	
disponibilidade	de	equipamentos	de	proteção	para	profissionais	da	saúde,	os	quais	têm	sido	cada	vez	
mais acometidos pela doença. Nesse contexto, é imprescindível um amplo fornecimento de meios de 
proteção	para	os	profissionais	que	atuam	na	linha	de	frente	do	combate	ao	coronavírus, assim como 
é fundamental que a população em geral tenha sapiência acerca dos modos de transmissão e, conse-
quentemente,	das	formas	de	evitar	o	contágio	por	SARS-CoV-2,	a	fim	de	que	os	boletins	epidemioló-
gicos forneçam melhores perspectivas para o Brasil.
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