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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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CAPÍTULO 7 
COVID-19: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE ÓBITOS NO ESTADO DO 
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INTRODUÇÃO: A doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) tem como agente etiológico 
o SARS-CoV-2. Transmitido pelo contato direto de um indivíduo suscetível com perdigotos expeli-
dos na tosse ou espirro de um indivíduo infectado. Objetivo: Demonstrar a incidência de óbitos por 
COVID-19 no estado do Pará até a data do dia 17 de agosto de 2020. Metodologia: Foi realizado 
um estudo descritivo com o levantamento de casos de óbitos através da base de dados da Secretária 
Pública de Saúde do estado do Pará (SESPA) com as variáveis: cidade (com número acima de 100 
óbitos	registrados),	gênero,	faixa	etária	e	número	de	óbitos	confirmados	por	mês.	Resultados: Até 17 
de agosto de 2020, dos 5.975 óbitos, o maior número foi no município de Belém com 2.074 óbitos, 
seguido de Ananindeua (348) e Santarém (190). Entretanto, apesar do município de Castanhal ocupar 
a 4º posição com maior número de óbitos (180), este se destaca por apresentar a maior taxa de letali-
dade com 9,32%. Da população acometida, o gênero prevalente foi o do sexo masculino (63,1%), e 
no que diz respeito a faixa etária entre os sexos, os homens e mulheres acima dos 70-79 anos foram 
os mais predominantes com 26,7% dos óbitos por COVID-19 no período de estudo. Conclusões: Os 
dados encontrados nessa investigação reforçam as fragilidades no setor de saúde e apontam a falta de 
conscientização da população mediante ao surgimento de uma nova doença, facilitando a transmissão 
do vírus	e	contribuindo	para	o	aumento	do	número	de	óbitos.	Assim,	a	notificação	ativa	contribui	para	
uma vigilância epidemiológica constante e fomenta as medidas de prevenção, controle e manejo de 
infecções por SARS-CoV-2 no estado do Pará. 

PALAVRAS-CHAVES: Infecção respiratória. COVID-19. Epidemiologia.
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COVID-19: EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF CASES OF DEATHS IN THE STATE OF 
PARÁ, AMAZÔNIA, BRAZIL

ABSTRACT: Introduction: The disease caused by the new coronavirus (COVID-19) has SARS-
CoV-2 as its etiologic agent. Transmitted by the direct contact of a susceptible individual with per-
digots expelled in the cough or sneeze of an infected individual. Objective: To demonstrate the inci-
dence of deaths from COVID-19 in the state of Pará by the date of August 17, 2020. Methodology: A 
descriptive study was carried out with the survey of cases of death through the database of the Public 
Health Secretary of the State of Pará (SESPA) with the variables: city (with a number above 100 reg-
istered	deaths),	gender,	age	group	and	number	of	confirmed	deaths	per	month.	Results:	Until	August	
17, 2020, of the 5,975 deaths, the highest number was in the municipality of Belém with 2,074 deaths, 
followed by Ananindeua (348) and Santarém (190). However, despite the municipality of Castanhal 
occupying the 4th position with the highest number of deaths (180), this one stands out for present-
ing	the	highest	lethality	rate	with	9.32%.	Of	the	affected	population,	the	prevalent	gender	was	male	
(63.1%), and with regard to the age group between genders, men and women over 70-79 years old 
were the most prevalent with 26.7% of deaths by COVID-19 during the study period. Conclusions: 
The data found in this investigation reinforce the weaknesses in the health sector and point out the 
lack of awareness of the population through the appearance of a new disease, facilitating the trans-
mission	of	the	virus	and	contributing	to	the	increase	in	the	number	of	deaths.	Thus,	active	notification	
contributes to constant epidemiological surveillance and promotes measures for the prevention, con-
trol and management of SARS-CoV-2 infections in the state of Pará.

KEYWORDS: Respiratory infection. COVID-19. Epidemiology.

1. INTRODUÇÃO

 As infecções agudas do trato respiratório representam um problema de saúde mundial por 
serem de fácil disseminação e de grande morbidade e mortalidade, causando cerca de 2 milhões de 
óbitos por ano. As infecções respiratórias podem ser causadas, principalmente, por vírus como os ví-
rus	influenza,	vírus	parainfluenza,	vírus	sincicial	respiratório	humano	(HRSV),	metapneumovírus	hu-
mano (HMPV), adenovírus, bocavírus humano, enterovírus humanos e coronavírus humano (HCoV) 
(KESSON, 2007; SENTILHES et al. 2013). 

  A carga dessas infecções é particularmente importante devido ao surgimento de vírus respi-
ratórios com o potencial pandêmico, principalmente em países asiáticos (SENTILHES et al. 2013). 
No	final	de	2019	foram	identificados	casos	de	pneumonia	na	cidade	de	Wuhan	na	China	de	etiologia	
desconhecida, no qual os pacientes apresentaram sintomas clínicos de tosse seca, dispneia, febre 
e	 infiltrados	pulmonares	bilaterais.	Posteriormente,	 foi	 identificado	o	agente	causador	pelo	Centro	
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Chinês para Controle e Prevenção de Doenças (CCDC), e depois nomeada Síndrome Respiratória 
Aguda Grave Coronavírus 2 (SARS-CoV-2) e a doença denominada de COVID-19 pela Organização 
Mundial de Saúde (SOHRABI et al., 2020; ROTHAN; BYRAREDDY, 2020).

 Quanto a sua estrutura, os coronavírus	são	envelopados,	pleomórficos	ou	partículas	esféricas,	
que	possuem	um	tamanho	aproximado	de	150	a	160	nm,	associado	com	um	RNA	de	fita	simples	de	
polaridade positiva, não segmentado e que apresenta nucleoproteína, capsídeo, matriz e proteínas. 
As proteínas virais importantes são a proteína do nucleocapsídeo (N), membrana glicoproteína (M) e 
glicoproteína	de	pico	(S).	O	novo	coronavírus	de	2019,	difere	dos	outros	por	codificar	uma	glicoproteína	
adicional que possui uma propriedade de acetil esterase e hemaglutinação (HE) (KANNAN et al., 
2020; RABAAN et al. 2020). 

Pneumonia e SARS fazem parte da sequência causal de casos graves de COVID-19 que evo-
luem para óbito, podendo a sepse ser também uma complicação (FRANÇA et al., 2020).  O óbito por 
COVID-19	é	definido	para	fins	de	vigilância	como	uma	morte	resultante	de	uma	clínica	compatível	
da	doença,	confirmada	ou	que	haja	probabilidade,	não	devendo	ter	um	período	de	recuperação	com-
pleta de COVID-19 entre doença e morte. Além disso, também não pode ser atribuída a outra doença 
como o câncer, por exemplo, e deve ser contada independentemente de doenças preexistentes que são 
suspeitas de desencadear um curso grave de COVID-19 (WHOa, 2020). A situação epidemiológica 
global reporta na semana que terminou em 16 de agosto de 2020, mais de 1,8 milhões de novos casos 
de COVID-19 e 39.000 novas mortes relatadas à OMS, trazendo o total cumulativo de 21,2 milhões 
de	casos	confirmados	e	761.000	mortes	(WHOb,	2020).	

Em vista do cenário atual, a COVID-19 representa uma preocupação mundial na saúde públi-
ca por ser uma doença nova com muito a se descobrir e entender. Por isso, nesse contexto, a vigilância 
epidemiológica é importante no monitoramento dos casos e o acompanhamento do número de óbitos 
entre a população, principalmente em regiões dentro do Brasil, que tem uma dimensão continental. 
Assim, um foco de estudo no estado do Pará, com a análise dos casos de óbitos, poderá subsidiar o 
rastreamento e interromper a cadeia de transmissão, com medidas de prevenção, controle e manejo 
correto dos pacientes infectados na região.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de estudo descritivo, epidemiológico, realizado a partir de dados secundário extraí-
dos do portal “CORONAVÍRUS NO PARÁ”, o qual possui acesso de forma online e gratuita. A 
população	do	estudo	foi	composta	por	5.975	casos	confirmados	de	óbitos	por	COVID-19, em indi-
víduos residentes no estado do Pará, no período entre março a agosto de 2020, os quais estão dispo-
níveis no site do painel informativo supracitado (<https://www.covid-19.pa.gov.br/public/dashboard/
41777953-93bf-4a46-b9c2 3cf4ccefb3c9>). 

O	período	estipulado	por	este	estudo,	deve-se	ao	fato	de	que	o	primeiro	caso	notificado	para	
Covid-19, no estado do Pará, ocorreu em março de 2020 e que a atualização do painel, até o momento 
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da coleta de dados, aconteceu pela última vez no dia 17 de agosto de 2020. A extração dos dados foi 
realizada no dia 17 de agosto de 2020. Em seguida, os dados foram tabulados e organizados no Mi-
crosoft Excel®, no qual foi realizado o cálculo do percentual das variáveis, as quais foram avaliadas 
nas categorias: cidade (com número acima de 100 óbitos registrados), gênero, faixa etária e número 
de	óbitos	confirmados	por	mês.

Este estudo não foi submetido ao sistema de Comitê de Ética em Pesquisa do Conselho Nacio-
nal de Saúde, devido ao fato de ter utilizado dados secundários de uma plataforma de domínio público 
com acesso gratuito, conforme preconiza a Resolução n°. 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho 
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 2016). Entretanto, todos os aspectos 
éticos dispostos na Resolução nº. 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do 
Ministério da Saúde do Brasil, foram respeitados (BRASIL, 2013). 

3. RESULTADOS

  Durante o período de estudo, dos 5.975 óbitos por COVID-19	verificou-se	a	predominância	
em indivíduos moradores da cidade de Belém com 2.074 óbitos registrados, seguido de Ananindeua 
(348) e Santarém (190). Entretanto, apesar do município de Castanhal ocupar a 4º posição com maior 
número de óbitos (180), este se destaca por apresentar a maior taxa de letalidade com 9,32% (Figura 
1).  

  Quanto ao gênero, os óbitos foram predominantes em indivíduos do sexo masculino, que 
representaram 63,1% (3.769) dos casos (Figura 2). Observa-se que a maioria dos óbitos ocorreu em 
indivíduos	com	idade	maior	ou	igual	a	50	anos,	o	que	corresponde	a	86,56%	do	total	de	óbitos	confir-
mados no período de estudo. A faixa etária de 70-79 entre homens e mulheres foi a mais predominante 
com 26,7% dos óbitos por COVID-19 nesse interim (Figura 3). Durante o mesmo, o mês de maio 
apresentou o maior número de casos, que representou 50,38% de todos os óbitos registrados (Figura 
4).
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Figura 1- Número de óbitos e taxa de mortalidade por COVID-19 em cidades do estado do Pará

Figura 2 - Distribuição por gênero dos casos de óbitos por COVID-19 no estado do Pará
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Figura 3 - Distribuição de gênero e faixa etária de óbitos por COVID-19 no estado do Pará

Figura 4 - Número de óbitos nos meses de março a agosto por COVID-19 no estado do Pará

4. DISCUSSÃO

 No presente estudo foram descritas as características epidemiológicas dos casos de óbitos 
por COVID-19 no estado do Pará durante o mês de março ao décimo sétimo dia do mês de agosto 
de	2020.	Neste	período	foi	identificado	o	predomínio	dos	óbitos	na	cidade	de	Belém	e	isso	se	deve	
ao fato da cidade ser uma das metrópoles da região Norte. Esse padrão foi similar ao estudo feito em 
nove capitais brasileiras, com Manaus sendo a única metrópole representante da região Norte no estu-
do (SOUSA et al., 2020). Desse modo, assim como Manaus, Belém também é umas das cidades mais 
populosas	da	região	e	que	detêm	o	principal	centro	financeiro,	corporativo	e	comercial	do	estado	do	
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Pará, vinculada a um cenário social de fragilidades no setor de saúde e gestão que podem contribuir 
para o crescimento de casos e, consequentemente, número de óbitos. 

 Quanto ao gênero, o predomínio dos óbitos em indivíduos do sexo masculino se assemelha 
com o estudo de Cavalcante e Abreu (2020) em uma análise espacial da ocorrência dos primeiros ca-
sos	e	óbitos	confirmados	de	COVID-19 no município do Rio de Janeiro, no qual observaram o maior 
risco de óbito para pessoas do sexo masculino e maiores de 60 anos, assim os dados aqui encontrados 
seguem o padrão dos dados nacionais (BRASIL, 2020). Alguns estudos buscam explicar esse diferen-
cial,	essas	justificativas	se	dividem	em	biológicas,	como	as	diferenças	imunológicas	e	de	composição	
celular entre os sexos e comportamentais, como a maior predisposição dos homens ao consumo do 
tabaco, mesmo que a associação entre eles ainda não esteja clara (SOUZA et al., 2020).

 Com relação a faixa etária, os dados obtidos revelam que grande parte dos indivíduos que 
evoluíram a óbito são idosos, pois possuem idades maiores que cinquenta anos. Estes resultados estão 
de acordo com um estudo ecológico sobre a incidência e mortalidade por COVID-19 na população 
idosa brasileira, que aponta o estado do Pará com a maior proporção de casos e de óbitos em idosos 
com 22,36%. Neste mesmo estudo, o Pará apresenta a maior taxa de incidência acumulada e de mor-
talidade por COVID-19 sendo 763,37 casos por 100 mil idosos e 219,06 óbitos por 100 mil idosos. 
Diversos fatores contribuem para a relação risco de mortalidade com o aumento da idade, tais como 
a imunossenescência que torna os idosos mais vulneráveis às doenças infectocontagiosas, bem como 
o indivíduo ser portador de alguma doença crônica (BARBOSA et al., 2020). 

 Os resultados obtidos no presente estudo, evidenciam o mês de maio responsável pela maioria 
dos casos de óbitos no estado do Pará. Nos meses de abril e maio de 2020, por volta de 50,85% da 
população ignorou as medidas de prevenção recomendadas pelo governo, tal como o lockdown e o 
isolamento social (SEGUP, 2020, online). Como consequência houve um aumento da demanda nas 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e aos hospitais, principalmente da capital Belém (G1, 2020, 
online). O número desproporcional de pacientes a serem atendidos, a falta de leitos e de respiradores 
causaram um verdadeiro colapso do sistema de saúde com 100% das UTIs públicas da rede municipal 
ocupadas. Na rede estadual, a taxa de ocupação caiu de 91% para 74% (O TEMPO, 2020, online). 
Esta sobrecarga na demanda prejudica o atendimento e atenção ao paciente que pode estar diretamen-
te associado a elevação dos números de óbitos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os	dados	encontrados	nessa	investigação	demonstram	um	perfil	prevalente	de	óbitos	por	CO-
VID-19 em homens entre 70-79 anos de idade e na sua maioria moradores da cidade de Belém, assim 
como	aponta	o	mês	de	maio	como	o	de	maior	pico	de	óbitos,	no	qual	a	porcentagem	insuficiente	de	
isolamento social e a lotação no sistema de saúde contribuíram para tal aumento. Nesse contexto, a 
realidade dessa nova pandemia reforça uma fragilidade que vai desde a gestão no setor de saúde como 
na falta de conscientização da população, facilitando a transmissão do vírus e aumentando os casos 
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de	óbitos.	Por	isso,	a	notificação	ativa	contribui	para	uma	vigilância	epidemiológica	constante	e,	se	
torna um auxílio na prevenção, controle e manejo desses casos, da mesma maneira que ajuda a ter o 
conhecimento do cenário real das infecções por SARS-CoV-2 no estado do Pará. 
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