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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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RESUMO: Introdução: Um novo vírus denominado coronavírus da síndrome respiratória aguda gra-
ve 2 (SARS-CoV-2)	 foi	 identificado	 entre	 pacientes	 com	 pneumonia	 na	China,	 em	 dezembro	 de	
2019. Nesse contexto, emerge um debate acerca da suscetibilidade das gestantes à COVID-19, grupo 
considerado particularmente vulnerável a patógenos respiratórios, e que em meio a pandemia en-
frenta precariedade na assistência pré-natal. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão integra-
tiva cujo objetivo foi responder ao seguinte questionamento: “Quais as repercussões da COVID-19 
em mulheres grávidas?”. Para tanto, as buscas por artigos ocorreram nas bases de dados Pubmed e 
Scielo em agosto de 2020. Resultados: Foram selecionados 15 artigos para esta revisão, sendo todos 
publicações estrangeiras. A maior parte tem como país de origem a China (46,67%) e 40% deles são 
classificados	como	relato	de	caso.	Discussão:	Grande	parcela	das	gestantes	diagnosticadas	com	CO-
VID-19 apresenta doença com curso leve ou assintomático sendo que os sintomas mais comuns são 
febre e tosse. No entanto, alguns casos de gestantes com a doença, podem apresentar complicações 
de rápida evolução, com deterioração clínica rápida, por vezes, fatal. Contudo, há poucas evidências 
que indiquem pior desfecho em gestantes, uma vez que a maioria apresenta características clínicas, 
laboratoriais e radiológicas semelhantes às de pacientes não grávidas. Hipóteses quanto à transmissão 
vertical	da	COVID-19	foram	levantadas.	Entretanto,	diversos	estudos	não	verificaram	esse	resultado,	
não havendo evidências concretas de transmissão intrauterina do SARS-CoV-2. Conclusão: Estudos 
mais detalhados e com amostras mais robustas são necessários para melhor compreensão das reper-
cussões da COVID-19 em gestantes. Não há evidências concretas de transmissão intrauterina do 
COVID-19.	A	literatura	ainda	diverge	no	tocante	à	estratificação	das	gestantes	como	grupo	de	risco	
para a COVID-19. 

PALAVRAS- CHAVE: Gravidez. Betacoronavírus. Infecções por coronavírus.

PECULIARITIES AND REPERCUSSIONS OF COVID-19 IN PREGNANT WOMEN: AN 
INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT: Introduction: A new virus called severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
(SARS-CoV-2)	was	identified	among	patients	with	pneumonia	in	China	in	December	2019.	In	this	
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context, a debate emerges about the susceptibility of pregnant women to COVID- 19, a group consid-
ered particularly vulnerable to respiratory pathogens, and which in the midst of the pandemic faces 
precariousness in prenatal care. Materials and Methods: This is an integrative review whose objective 
was to answer the following question: “What are the repercussions of COVID-19 on pregnant wom-
en?”. Therefore, searches for articles occurred in the Pubmed and Scielo databases in August 2020. 
Results: 15 articles were selected for this review, all of which are foreign publications, most of which 
are	from	China	(46.67%)	and	40%	are	classified	as	case	reports.	pregnant	women	diagnosed	with	
COVID-19 present a disease with a mild or asymptomatic course, the most common symptoms being 
fever and cough, however, some cases of pregnant women with the disease may present complica-
tions of rapid evolution, with rapid clinical deterioration, sometimes However, there is little evidence 
to indicate a worse outcome in pregnant women, since most of them present clinical, laboratory and 
radiological characteristics similar to those of non-pregnant patients. hypotheses regarding the verti-
cal	transmission	of	COVID-19	were	raised.	However,	several	studies	have	not	verified	this	result,	and	
there is no concrete evidence of intrauterine transmission of SARS-CoV-2. Conclusion: More detailed 
studies with more robust samples are needed to better understand the repercussions of COVID-19 in 
pregnant women. There is no concrete evidence of intrauterine transmission of COVID-19. The liter-
ature	still	differs	regarding	the	stratification	of	pregnant	women	as	a	risk	group	for	COVID-19.

KEY WORDS: Pregnancy. Betacoronavirus. Coronavirus infections.

1. INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, um novo vírus, mais tarde denominado coronavírus da síndrome res-
piratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2),	foi	identificado	entre	pacientes	com	pneumonia	em	Wuhan,	
uma cidade na província chinesa de Hubei. Trata-se do vírus causador da doença coronavírus 2019 
(COVID-19), que se espalhou pelo mundo rapidamente, atingindo mais de 150 países (RASMUS-
SEN, JAMIESON, 2020; ZHANG et al., 2020; ZHENG et al., 2020). Logo, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública de preocupação internacional, indicando a 
disseminação global desse novo agente infeccioso (RASMUSSEN, JAMIESON, 2020).

O SARS-CoV-2 é um vírus envelopado com um único genoma de RNA de sentido positivo, 
sendo os humanos infectados as principais fontes de disseminação.   Gotículas respiratórias, contato 
físico e aerossóis são apontados como os principais meios de transmissão. Além disso, existem evi-
dências,	ainda	em	desenvolvimento,	de	que	o	vírus	também	pode	ser	detectado	em	fluidos	biológicos,	
dentre os quais, amostras de lavado broncoalveolar, sangue, saliva e fezes. No entanto, faltam indí-
cios	convincentes	para	confirmar	o	potencial	de	transmissão	vertical	do	SARS-CoV-2	(ALZAMORA	
et al., 2020; YU et al., 2020).

Os sintomas da infecção por SARS-CoV-2 incluem febre, tosse, fadiga, falta de ar, produção 
de expectoração, dor de cabeça, mialgia e anosmia, sendo menos comuns distúrbios gastrintestinais. 
A gravidade da infecção varia de portadores assintomáticos a uma doença semelhante à gripe leve ou 
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pode se manifestar como doença crítica e morte. Em estados graves, os pacientes podem apresentar 
insuficiência	 respiratória,	 choque	 hemodinâmico	 ou	 disfunção	 de	múltiplos	 órgãos.	 Em	 relação	 a	
isto, cerca de 80% dos acometidos têm quadros leves; 15% a 20%, graves, exigindo hospitalização 
e oxigênio suplementar, e 5% são críticos, requerendo ventilação mecânica (SEGARS et al., 2020; 
AVILA, CARVALHO, 2020; RASMUSSEN, JAMIESON, 2020).  

De acordo com Segars et al., (2020), são considerados grupos de risco para COVID-19 in-
divíduos com mais de 60 anos de idade e/ou que apresentem comorbidades médicas subjacentes 
que enfraqueçam o sistema imune, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias 
crônicas, hipertensão e câncer. Nesse cenário, emerge um debate acerca da suscetibilidade das ges-
tantes	a	COVID-19,	haja	vista	às	alterações	fisiológicas	nos	sistemas	cardiopulmonar	e	imunológico	
próprias do período gravídico que podem torná-las intolerantes à hipóxia e vulneráveis ao vírus. Em 
contraponto, um componente crítico que precisa ser levado em consideração é a precariedade da as-
sistência pré-natal prestada às mulheres grávidas em meio a essa pandemia. Dessa forma, a análise 
do	risco	nas	gestantes	em	relação	a	COVID-19	é	dificultada	(ALZAMORA	et al., 2020; MASJOUDI 
et al., 2020; YAN et al., 2020).

Sendo assim, no contexto da epidemia de coronavírus em andamento, os dados sobre o efeito 
da COVID-19	na	gravidez	são	 limitados	e	a	escassez	de	evidências	científicas	 torna	um	desafio	a	
tomada de decisões seguras. Nessa perspectiva, é de suma relevância o desenvolvimento de estudos 
acerca das informações existentes sobre a infecção pelo SARS-CoV-2 e seus impactos durante o 
período gestacional, sobretudo, com vistas a contribuir para a implantação de políticas efetivas de 
promoção à saúde voltadas para as gestantes, bem como, facilitar o estabelecimento do diagnóstico e  
emprego de terapêutica adequada. Logo, este estudo objetiva analisar as repercussões da COVID-19 
em gestantes e as peculiaridades associadas.

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa operacionalizada por meio das seguintes 
etapas: (1) formulação de questão de pesquisa; (2) estabelecimento de critérios de inclusão e exclu-
são; (3) coleta de dados; (4) avaliação dos estudos selecionados; (5) análise e interpretação dos re-
sultados; e (6) apresentação da súmula do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Nesse sentido, esta pesquisa objetivou responder ao seguinte questionamento norteador: 
“Quais as repercussões da COVID-19 em mulheres grávidas?” e, para tanto, foi feita uma pesqui-
sa nas bases de dados PubMed e Scielo, no mês de agosto de 2020, através dos descritores MeSH 
“betacoronavirus”, “pregnancy complications” e  “pregnancy outcome”, integrados pelo operador 
booleano and.

Como critérios de inclusão, foram considerados a presença dos descritores selecionados em 
todos os campos, idioma inglês e artigos publicados no ano de 2020. Foram excluídos os estudos do 
tipo revisão e metanálise, uma vez que realizam, respectivamente, a descrição/método estatística de 
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análise de uma evidência já sumarizada/reunida sistematicamente (BAENA, 2014), além de Edito-
riais e Cartas ao Editor. Também foram desconsiderados os estudos que não respondiam à questão 
norteadora e os que se repetiram nas bases de dados. 

A análise e interpretação do conteúdo foi realizada por meio da leitura dos artigos na íntegra, 
com posterior síntese e interpretação dos aspectos mais relevantes no que concerne às repercussões 
da COVID-19 em gestantes. A descrição dos resultados foi feita através das seguintes informações: 
título do artigo, autores, periódicos, ano e temática abordada, conforme pode ser visto no Quadro 01.

3. RESULTADOS

No	total,	foram	encontrados	67	artigos,	dos	quais	15	foram	selecionados	após	filtragem	me-
diante adequação aos critérios de elegibilidade, sendo que 100%  foram publicados em periódicos 
estrangeiros. 

No que se refere aos países de origem dos estudos, constatou-se a seguinte distribuição: Chi-
na 46,67% (7), Estados Unidos (EUA) 26,67% (4), Canadá 6,66% (1), França 6,66% (1), Espanha 
6,66% (1) e Itália 6,66% (1). 

Quanto à categoria de publicação referente ao tipo de estudo, 40% (6) eram relatos de casos, 
33,33% (5) estudos de coorte retrospectiva, 6,67% (1) série de casos, 13,33% (2) current commentary  
e 6,67% (1) coorte prospectiva . 

No Quadro 1 os artigos estão descritos conforme os seus respectivos títulos, autores, periódi-
cos, ano e temática abordada.

Quadro 01. Descrição dos artigos referentes às repercussões da COVID-19 em mulheres grávidas

Quadro 01. Descrição dos artigos referentes às repercussões da COVID-19 em mulheres grávidas
Título do artigo Autores Periódicos Ano Temática

Clinical characteristics 
and intrauterine vertical 
transmission potential of 
COVID-19 infection in nine 
pregnant women: a retro-
spective review of medical 
records.

CHEN, H. et al. Lancet 2020 Estudo retrospectivo das 
características clínicas e do 
potencial de transmissão 
vertical intrauterina da in-
fecção por COVID-19 em 9 
mulheres grávidas diagnos-
ticadas com coronavírus.
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Pregnancy and Perina-
tal Outcomes of Women 
With Coronavirus Disease 
(COVID-19) Pneumonia: A 
Preliminary Analysis.

LIU, D. et al. AJR Am J 
Roentgenol

2020 Estudo retrospectivo das 
manifestações clínicas e 
características	 tomográfi-
cas da pneumonia por CO-
VID-19 em 15 mulheres 
grávidas diagnosticadas 
com coronavírus.

Coronavirus disease 2019 
in pregnant women: a re-
port based on 116 cases.

 

YAN, J. et al. Am J Obstet 
Gynecol

2020 Estudo retrospectivo das 
características clínicas da 
COVID-19, desfechos na 
gravidez e potencial trans-
missão vertical do SARS-
-CoV-2 em 116 mulheres 
grávidas diagnosticadas 
com coronavírus.

Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) and Pregnan-
cy: Responding to a Rapid-
ly Evolving Situation.

RASMUSSEN, 
S.; JAMIESON, 
D.

Obstet Gynecol 2020 Current commentary sobre 
as medidas adicionais e de 
estratégias que diminuam o 
contágio de mulheres grá-
vidas.

Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) and Pregnan-
cy: Combating Isolation to 
Improve Outcomes.

JAGO, A.; 
SINGH, S.; 
MORETTI, F.

Obstet Gynecol 2020 Current commentary sobre 
a proteção das conexões 
sociais e do apoio durante a 
gravidez e o parto no con-
texto da COVID-19.

Severe acute respirato-
ry syndrome coronavirus 
2(SARS-CoV-2) infection 
during late pregnancy: a 
report of 18 patients from 
Wuhan, China.

ZHANG, L. et 
al.

BMC Pregnan-
cy Childbirth

2020 Série de casos sobre as ca-
racterísticas clínicas, tra-
tamento e desfecho de 18 
pacientes com COVID-19 
durante	o	final	da	gravidez.

A Postpartum Death Due to 
Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) in the United 
States.

VALLEJO, V.; 
ILAGAN, G.

Obstet Gynecol 2020 Relato de caso sobre uma 
paciente grávida com infec-
ção por COVID-19 com rá-
pido início de complicações 
críticas.
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Successful continuation of 
pregnancy in a patient with 
COVID-19-related ARDS.

FEDERICI, L. 
et al.

BMJ Case Rep 2020 Relato de caso sobre uma 
gestante com infecção por 
COVID-19 e síndrome 
HELLP, cujas manifesta-
ções clínicas e laboratoriais 
assemelham-se.

Coronavirus disease 2019 
(COVID-19) in pregnancy: 
2 case reports on maternal 
and neonatal outcomes in 
Yichang city, Hubei Prov-
ince, China.

ZHENG, T. et al. Medicine (Bal-
timore)

2020 Relato de caso  sobre possí-
veis repercussões maternas 
e neonatais de 2 casos de 
mulheres grávidas diagnos-
ticadas com o novo corona-
vírus na província de Hubei 
(China).

A case report of a pregnant 
woman infected with coro-
navirus disease 2019 pneu-
monia.

PENG, J. et al. Medicine (Bal-
timore)

2020 Relato de caso de possíveis 
repercussões em uma ges-
tante diagnosticada com 
COVID-19 na China.

Severe COVID-19 during 
Pregnancy and Possible 
Vertical Transmission.

 

ALZAMORA, 
M. C. et al.

A m e r i c a n 
Journal of Pe-
rinatology

2020 Relato de caso de uma ges-
tante, no terceiro trimestre 
de gravidez, que apresentou 
comprometimento pulmo-
nar grave, onde também foi 
verificada	 a	 possibilidade	
de transmissão vertical.

Clinical features and ob-
stetric and neonatal out-
comes of pregnant patients 
with COVID-19 in Wuhan, 
China: a retrospective, 
single-centre, descriptive 
study.

YU, N. et al.

 

The Lancet (In-
fectious Disea-
ses)

2020 Estudo retrospectivo  sobre 
as características clínicas, 
obstétricas e neonatais de-
correntes de gestantes com 
COVID-19 em Wuhan, 
China.

Clinical course of corona-
virus disease-2019 in preg-
nancy.

PEREIRA, A. et 
al.

 

Acta Obstetri-
cia et Gyneco-
logica Scandi-
navica

2020 Estudo retrospectivo acerca 
do manejo de grávidas in-
fectadas pelo SARS-CoV-2 
na Espanha.
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Acute Respiratory Distress 
Syndrome in a Preterm 
Pregnant Patient With 
Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19).

BLAUVELT, C. 
et al.

 

Journal Obste-
trics and Gyne-
cology

2020 Relato de caso acerca  dos 
cuidados multidisciplinares 
promovidos a uma pacien-
te com 28 semanas de ges-
tação que contraiu a CO-
VID-19.

Clinical Findings and Dis-
ease Severity in Hospital-
ized Pregnant Women With 
Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19).

SAVASI, V. M. 
et al.

Journal Obste-
trics and Gyne-
cology

2020 Estudo prospectivo sobre 
a evolução clínica de mu-
lheres grávidas internadas 
pela COVID-19 e fatores 
associados a vários resulta-
dos maternos ligados a essa 
doença.

 

4.DISCUSSÃO 

4.1 Infecções virais respiratórias durante a gestação

Alterações	fisiológicas	da	gravidez,	como	elevação	do	diafragma,	aumento	do	consumo	de	
oxigênio, edema de mucosa do trato respiratório, redução dos volumes residuais funcionais e imu-
nossupressão materna, em grande parte derivada da diminuição da produção de linfócitos B e T, 
podem tornar as gestantes suscetíveis a infecções respiratórias acompanhadas de hipóxia e de piores 
resultados. Associado a isso, a  pneumonia viral é a doença infecciosa não obstétrica mais comum em 
mulheres grávidas, responsável por elevada morbimortalidade materna e neonatal (ALZAMORA et 
al., 2020; CHEN et al., 2020; LIU et al., 2020; PENG et al., 2019).

Em estudo realizado por Alzamora et al., (2020), demonstrou-se que em dois tipos de infec-
ções por coronavírus (SARS-CoV e na síndrome respiratória do Oriente Médio - MERS), até 41% 
das gestantes tiveram necessidade de ventilação mecânica, e as taxas de mortalidade alcançaram 18% 
e	25%,	respectivamente.	Por	outro	lado,	a	maior	parte	dos	casos	notificados	de	COVID-19 em pa-
cientes grávidas mostrou um curso leve ou assintomático, com pouca necessidade de internação em 
unidade de terapia intensiva (UTI) e de ventilação mecânica.

4.2 Manifestações clínico-laboratoriais e evolução da covid-19 durante a gestação

Em estudo recente, Liu et al., (2020) perceberam que todas as gestantes com pneumonia por 
COVID-19 desenvolveram doença leve e não houve evidências de maior propensão à pneumonia 
grave no grupo estudado.  

Ao analisarem as características clínicas das gestantes diagnosticadas com COVID-19, Chen 
et al., (2020) e Pereira et al., (2020) concluíram que os sintomas mais comuns foram febre e tosse. 
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Alterações laboratoriais, como linfopenia e níveis elevados de proteína C reativa (PCR), foram co-
muns entre pacientes grávidas (CHEN et al., 2020; PEREIRA et al., 2020; LIU et al, 2020). Níveis 
aumentados de aminotransferases e opacidade em vidro fosco com evolução para padrão de mosaico 
e consolidações foram achados comuns à TC de tórax em gestantes com pneumonia por COVID-19 
(CHEN et al., 2020).   

No entanto, apesar de muitas gestantes apresentarem quadro clínico-laboratorial indolente, 
estas podem ser mais vulneráveis para contrair a infecção pelo SARS-CoV-2 e, quando acometidas 
pela doença, podem apresentar complicações de rápida evolução, com deterioração clínica rápida, 
por vezes, fatal (PENG et al., 2020; VALLEJO; ILAGAN, 2020; YU et al., 2020). Além disso, a 
apresentação inicial de pacientes grávidas com COVID-19	pode	não	ser	indicativa	da	gravidade	final	
da doença e é possível que a patologia esteja ligada a resultados adversos da gestação (VALLEJO; 
ILAGAN, 2020). 

Em outro trabalho (SAVASI et al., 2020), realizado com mulheres grávidas diagnosticadas 
com COVID-19, 18% das gestantes apresentaram doença grave e dois terços foram internadas du-
rante o terceiro trimestre. Houve necessidade de interrupção urgente do parto por comprometimento 
respiratório em 16% das pacientes e de internação em UTI em 8%, sem ocorrência de óbitos. Apenas 
uma gestante recebeu oxigenação de membrana extracorpórea. As pacientes do subgrupo com doença 
grave apresentaram maior frequência de febre ou dispneia na admissão em comparação às gestantes 
com doença leve a moderada.

A presença de dispneia ou de pneumonia em gestantes com COVID-19 foi associada a maior 
gravidade da doença, pois no estágio pulmonar, o SARS-CoV-2 é capaz de causar danos hepáticos 
e	renais	com	alta	produção	de	citocinas,	culminando	em	alterações	hipóxicas	e	inflamatórias.	Cabe	
ressaltar	que	o	estado	hiperinflamatório	ocorre	principalmente	devido	ao	aumento	dos	níveis	de	inter-
leucina 6 e de ferritina (PEREIRA et al., 2020; SAVASI et al., 202). 

A relação entre a COVID-19 e a sua rápida evolução na gestação é incerta, mas a regulação 
imunológica e as alterações pulmonares adaptativas relacionadas à gravidez são aventadas como 
possíveis	modificadoras	do	curso	da	doença.	Além	disso,	a	supressão	da	resposta	inflamatória	exa-
cerbada, observada tipicamente na infecção causada pelo SARS-CoV-2, é associada a pior desfecho 
clínico (ALZAMORA et al., 2020; YU et al., 2020). Corroborando os dados expostos, o aumento da 
razão	neutrófilo/linfócito	e	a	elevação	da	PCR,	alterações	típicas	de	estados	inflamatórios,	bem	como	
a presença de trombocitopenia e de níveis elevados de D-dímero foram observados em formas graves 
da doença (PEREIRA et al., 2020).

Por outro lado, a maioria das gestantes infectadas pelo SARS-CoV-2 apresentam curso clínico 
leve ou não manifestam sintomas. Quanto a isso, em estudo recente, Liu et al. (2020) concluíram que 
todas as gestantes com pneumonia por COVID-19 desenvolveram doença leve e não houve evidên-
cias de maior propensão à pneumonia grave no grupo estudado.  

Portanto, embora do ponto de vista clínico as manifestações da COVID-19 nas gestantes não 
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estejam completamente esclarecidas, há poucas evidências que indiquem pior desfecho para este 
grupo, uma vez que a maior parte das mulheres grávidas infectadas apresentam características clíni-
cas, laboratoriais e radiológicas semelhantes às de pacientes não grávidas e da população geral sem 
comorbidades, que possuem desfecho favorável (CHEN et al., 2020; FEDERICI et al., 2020; LIU et 
al., 2020; YAN et al., 2020).

4.3 Complicações obstétricas na gestação durante infecção pelo sars-cov-2

Uma alta prevalência de eventos trombóticos foi relatada em pacientes infectados com CO-
VID-19,	incluindo	gestantes,	nas	quais	o	estado	de	hipercoagulabilidade	fisiológico	típico	da	gesta-
ção aliado à mobilidade física reduzida e ao aumento da estase sanguínea são fatores adicionais que 
favorecem maior risco de complicações ocasionadas por trombose (FEDERICI et al., 2020). 

Em estudo, no qual foram revisados dados clínicos de 60 gestantes com COVID-19 na Espa-
nha (PEREIRA et al., 2020), uma das pacientes desenvolveu Síndrome HELLP (hemólise, elevação 
das enzimas hepáticas e plaquetopenia) e duas tiveram pré-eclâmpsia, condição possivelmente asso-
ciada à COVID-19, haja vista que o SARS-CoV-2 utiliza o receptor da enzima conversora de angio-
tensina 2 (ECA 2) para a entrada nas células. 

A COVID-19 pode estar associada também ao risco aumentado de ruptura prematura de mem-
branas, parto prematuro, taquicardia e sofrimento fetais (PEREIRA et al., 2020). No entanto, um 
trabalho avaliando 116 grávidas com pneumonia por COVID-19 concluiu que não houve aumento de 
abortamento espontâneo nem parto prematuro natural nessas gestantes (YAN et al., 2020).

4.4 Repercussões psicossociais da covid-19 na gestação

O curso de uma gravidez durante pandemias e isolamento social aumenta o estresse psíquico 
materno, condição ligada a resultados adversos da gestação, como parto prematuro, baixo peso ao 
nascer e depressão pós-parto. O isolamento social contribui, de maneira similar, para o aumento de 
violência doméstica e, consequentemente, piora da depressão perinatal. A depressão pós-parto co-
labora para o atraso no desenvolvimento cognitivo, problemas comportamentais, além de risco de 
desenvolver depressão ou ansiedade. O apoio social durante a gravidez protege contra a depressão 
pós-parto (JAGO; SINGH; MORETTI, 2020). 

4.5 Transmissão vertical do sars-cov-2

Hipóteses quanto à transmissão vertical da COVID-19 foram levantadas, entretanto, não há 
evidências concretas de transmissão intrauterina do SARS-CoV-2 (ALZAMORA et al., 2020; LIU 
et al., 2020; PEREIRA et al., 2020; YAN et al., 2020; ZHANG et al., 2020). Amostras em líquido 
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amniótico, sangue do cordão umbilical, esfregaço da garganta de recém-nascidos (RN) e esfregaços 
vaginais, além de leite materno para SARS-CoV-2, até o momento, foram negativas (ALZAMORA 
et al., 2020; PEREIRA et al., 2020; CHEN et al., 2020).

Segundo Alzamora et al., (2020) foram descritos dois casos de RN com teste de reação em 
cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) positivo, logo após o parto, no entanto, a carência de 
dados clínicos essenciais e de informações sobre isolamento adequado, descarta a possibilidade de 
infecção no período neonatal.

4.6 Interrupção da gravidez e manejo do parto durante infecção pelo sars-cov-2

Para mulheres grávidas a termo, a realização do parto o mais rápido possível pode ser a melhor 
escolha por questões de segurança, de acordo com Yu et al., (2020). No entanto, especialistas reiteram 
que a COVID-19 não é indicação para interrupção da gravidez, exceto em casos graves, levando-se 
em consideração a condição clínica da doença, a idade gestacional e a condição fetal (ZHENG et al., 
2020). Foi sugerido que o trabalho de parto deve ser induzido em tempo hábil quando houver indi-
cação obstétrica ou a condição de pneumonia viral por COVID-19 for crítica (ZHENG et al., 2020). 

No estudo realizado por Chen et al.,	(2020),	todas	as	pacientes	fizeram	cesariana	no	terceiro	
trimestre,	considerando	a	hipótese	de	transmissão	intraparto	de	mãe	para	filho	por	via	vaginal.	As	re-
comendações para cesariana incluíram pré-eclâmpsia grave, história de cesarianas e sofrimento fetal. 
Nessa perspectiva, o parto cesáreo tornou-se a alternativa de escolha em diversos trabalhos analisa-
dos, com indicação para todas as gestantes ou para a grande maioria (CHEN et al, 2020; LIU et al., 
2020; PEREIRA et al., 2020; ZHANG et al., 2020). Contudo, caso haja envolvimento respiratório 
grave,	é	debatida	a	necessidade	de	indução	do	parto	a	fim	de	melhorar	o	estado	da	mãe,	apesar	do	
risco de prematuridade extrema (FEDERICI et al., 2020).

Nessas situações, a cirurgia deve ser a opção para interrupção do trabalho de parto com o 
intuito	de	aliviar	a	carga	cardiopulmonar.	Após	a	operação,	deve-se	aliar	terapia	eficaz	para	pneumo-
nia viral, priorizando a segurança da gestante (ZHANG et al., 2020). Ademais, Pereira et al. (2020) 
preconizam	iniciar	heparina	de	baixo	peso	molecular	em	dose	profilática	por	pelo	menos	10	dias	após	
o parto, aumentando para a dose terapêutica por 6 semanas naquelas pacientes com maior risco trom-
boembólico, cuja infecção pelo SARS-CoV-2 pode agravar.

Recomenda-se, ainda, o uso de corticoesteróides de curta duração para a maturação pulmo-
nar fetal em pacientes com menos de 34 semanas de gestação com risco de nascimento prematuro 
(BLAUVELT et al., 2020). Deve ser considerado também o emprego de sulfato de magnésio para 
neuroproteção fetal, mesmo em mulheres com sintomas respiratórios, embora as evidências sobre a 
monitoração da toxicidade do medicamento sejam limitadas em pacientes com COVID-19 (BLAU-
VELT et al., 2020).
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5. CONCLUSÃO

 A infecção por COVID-19 se expandiu rapidamente ao redor do planeta e as consequências 
geradas por esse novo tipo de coronavírus em mulheres grávidas ainda não estão totalmente elucida-
das na literatura. Não há evidências concretas de transmissão intrauterina da COVID-19, bem como, 
ainda	há	divergência	no	tocante	à	estratificação	das	gestantes	como	grupo	de	risco	para	a	doença.	
Porém,	é	importante	considerar	que	em	casos	específicos	aconteceram	intercorrências	durante	a	ges-
tação de mulheres infectadas com o SARS-CoV-2 como parto prematuro e síndrome HELLP. Além 
disso, a presença de eventos trombóticos também está sendo avaliada, assim como, as implicações do 
isolamento social sobre o processo de gravidez. Apesar disso, estudos mostram que a incidência de 
complicações em gestantes com esse vírus é similar à de mulheres grávidas não infectadas. Portanto, 
é necessária a publicação de mais estudos sobre a temática abordada no presente artigo, com amostras 
mais robustas, visando a obtenção de informações que possam solucionar as diversas interrogações 
que ainda existem sobre as repercussões da infecção pelo SARS-CoV-2 na gestação.
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