




2019 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do Texto © 2019 Os Autores 

Copyright da Edição © 2019 Atena Editora 

Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Diagramação: Natália Sandrini 
Edição de Arte: Lorena Prestes 

Revisão: Os Autores 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative 

Commons. Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos 

créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. 

Conselho Editorial 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 

Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas 

Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 

Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 

Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 

Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 

Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá

Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 

Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 

Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 

Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Universidade Federal do Maranhão 

Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  

Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 

Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 

Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 

Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 

Ciências Agrárias e Multidisciplinar 

Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 

Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás  

Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 

Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 

Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  

Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Prof. Dr. Jorge González Aguilera – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 

Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730619E0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776855Z1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774071A5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771171H3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4242128Y5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4168013D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771131P8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2187326U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4236503T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779936A0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4764629P0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4592190A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774983D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777360H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705446A5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4537843A7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771879P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4235887A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4217820D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4745890T7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=forwardPaginaResultados&registros=10;10&query=%28%2Bidx_nme_pessoa%3A%28rita%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28de%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28cassia%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28da%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28silva%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28oliveira%29++%2Bidx_nacionalidade%3Ae%29+or+%28%2Bidx_nme_pessoa%3A%28rita%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28de%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28cassia%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28da%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28silva%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28oliveira%29++%2Bidx_nacionalidade%3Ab%29&analise=cv&tipoOrdenacao=null&paginaOrigem=index.do&mostrarScore=false&mostrarBandeira=true&modoIndAdhoc=null
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770908P1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4544802Z1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4203383D8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4462393U9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273971U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717019T5
http://lattes.cnpq.br/3962057158400444
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791258D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4710977D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769404T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4402494Z9&tokenCaptchar=03AOLTBLS3hr4cVdLwJSKo9XuEbo3aSa84rmwd-VOUOnOKNG3KlETmWt897QU6hGmuwDDNVvUrUkgDH-vfvZPo1eIf2BLLKEI2emXX1CA5HvkIgdhkMivWo24B8yZ-zPcvj4Fw7L1gp3Q20koTp8vB34HZj7tj6QIwm7Eg-r9RL6NmagOF4QShFd0RxMWncbwWeS6oSfAa9pUBo00oql_WKfAajQU7-KR4W7i6mx7ToD1Ks7uHo1tjJlvLXmi7eaCSELEFilDt7ucyjDmTDMmA69x906qBDzhUwgw9wNMmIKZrcdqSAUCKEKQyl65e9O4lIr5JoUjhqwYTYlqXV-8Td4AZk_gu2oOCQMktRum_bd5ZJ0UcclTNxG2eP5ynmhjzA8IqVUfHDX1jdLgwP-yNSOi-y3y7nzoJqU8WIDza49J4gZUb-9kuQJX9f1G7STe2pOK2K3_dnTDg1l2n2-D-e9nP6yOPDEhkwDXCBPqIxdIiq0Nw7T-hKXd1Gzc3DUUqou6qw9HA6F2nwy2UHd-eNvPVHcyDBXWNtdQrSC-N3IilO2aX6co_RHJc6661cZbnZ9ymBUs9533A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717916J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761024J9
http://lattes.cnpq.br/8562342815666974
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481542Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4488711E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221072D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707670J6


 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Prof. Dr. Alexandre  Leite dos Santos Silva – Universidade Federal do Piauí 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 

 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) 

 
P944 Prevenção e promoção de saúde 3 [recurso eletrônico] / Organizador 

Benedito Rodrigues da Silva Neto. – Ponta Grossa, PR: Atena 
Editora, 2019. – (Prevenção e promoção de saúde; v. 3) 

 
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader  
Modo de acesso: World Wide Web 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-85-7247-829-8 
DOI 10.22533/at.ed.298190912 

 
 1. Política de saúde. 2. Saúde pública. I. Silva Neto, Benedito 

Rodrigues da. II. Série. 
CDD 362.1 

 
Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Atena Editora 
Ponta Grossa – Paraná - Brasil 

www.atenaeditora.com.br 
contato@atenaeditora.com.br 



APRESENTAÇÃO

A coleção “Prevenção e Promoção de Saúde” é uma obra composta de 
onze volumes que apresenta de forma multidisciplinar artigos e trabalhos 
desenvolvidos em todo o território nacional estruturados de forma à oferecer ao leitor 
conhecimentos nos diversos campos da prevenção como educação, epidemiologia 
e novas tecnologias, assim como no aspecto da promoção à saúde girando em 
torno da saúde física e mental, das pesquisas básicas e das áreas fundamentais 
da promoção tais como a medicina, enfermagem dentre outras. 

Sabemos que fatores genéticos, sociais, ambientais e condições derivadas 
de exposição microbiológica, tóxica etc., determinam diretamente a ocorrência e 
distribuição dos processos de saúde-doença. Deste modo averiguar a distribuição 
das doenças e seus determinantes é um processo chave para a prevenção e 
promoção da saúde.

Nesse terceiro volume o leitor poderá observar estudos como da avaliação da 
frequência ou distribuição das enfermidades, assim como os fatores que explicam 
tal distribuição, assim tanto aspectos epidemiológicos descritivos quanto analíticos 
serão abordados como eixo central dos trabalhos aqui apresentados.

Deste modo, a coleção “Prevenção e Promoção de Saúde”  apresenta uma teoria 
bem fundamentada seja nas revisões, estudos de caso ou nos resultados práticos 
obtidos pelos pesquisadores, técnicos, docentes e discentes que desenvolveram 
seus trabalhos aqui apresentados. Ressaltamos mais uma vez o quão importante 
é a divulgação científica para o avanço da educação, e a Atena Editora torna esse 
processo acessível oferecendo uma plataforma consolidada e confiável para que 
diversos pesquisadores exponham e divulguem seus resultados. 

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: Introdução: Arbovírus, agentes 
causadores das arboviroses, são transmitidos 
aos seres humanos durante a hematofagia 
dos mosquitos Aedes aegypti. Os arbovírus 
considerados problemas de saúde pública e 
de maior circulação no Brasil são os sorotipos 
da dengue, o chikungunya e o Zika. Objetivo: 
Investigar os aspectos populacionais e 
ambientais relacionados ao desenvolvimentos 
das arboviroses no município de Boa Vista, 
Roraima. Metodologia: O sistema de 
notificação eletrônico da Unidade de Vigilância 
Epidemiológica do Hospital Geral de Roraima 
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do município foi consultado. Deste sistema foram retirados as seguintes informações: 
idade, gênero e endereço de cada paciente notificado nos períodos de 2014 a 2017 para 
chikungunya, de 2013 a 2017 para dengue e de 2015 a 2018 para Zika. Resultado: 
Foram notificados 284 casos de Chikungunya, 390 casos de Dengue e 41 casos de Zika. 
A média de idade dos pacientes foram de 43,2 para Chikungunya, 38,2 para Dengue 
e 36 para Zika. O gênero feminino foi o mais frequente entre todas as arboviroses 
do estudo e a análise da distribuição espacial identificou a zona oeste como sendo 
a mais acometida do município. Conclusão: Quanto aos aspectos populacionais, 
conclui-se que o gênero feminino, com média de idade representativa de um público 
economicamente ativo, estão sob maior risco de exposição aos arbovírus no município 
de Boa Vista, Roraima. Associado a este entendimento, a desorganização urbana da 
zona oeste da capital configura um aspecto ambiental importe que dificulta o controle 
destes arbovirus e facilita a disseminação dos mesmos pelo município.
PALAVRAS-CHAVE: Arbovírus, arboviroses, epidemiologia, fatores de risco, Brasil.

ABSTRACT: Introduction: Arboviruses, which cause arboviral diseases, are 
transmitted to humans during the hematophagy of Aedes aegypti mosquitoes. The 
arboviruses considered public health problems and of greater circulation in Brazil 
are dengue serotypes, chikungunya and Zika. Objective: Investigate the population 
and environmental aspects related to the development of arboviral diseases in the 
municipality of Boa Vista, Roraima. Methodology: The electronic notification system of 
the Epidemiological Surveillance Unit of the Roraima General Hospital was consulted. 
The following information was removed from this system: age, gender and address 
of each patient notified from 2014 to 2017 for chikungunya, from 2013 to 2017 for 
dengue and from 2015 to 2018 for Zika. Result: 284 cases of Chikungunya, 390 cases 
of Dengue and 41 cases of Zika were reported. The average age of the patients was 
43.2 for Chikungunya, 38.2 for Dengue and 36 for Zika. The female gender was the 
most frequent among all arboviral diseases of the study and the spatial distribution 
analysis identified the west zone as being the most affected in the city. Conclusion: 
Regarding the population aspects, it is concluded that the female gender, with 
average age representative of an economically active public, are at greater risk of 
exposure to arboviruses in the municipality of Boa Vista, Roraima. Associated with this 
understanding, the urban disorganization of the west zone of the capital configures an 
important environmental aspect that makes it difficult to control these arboviruses and 
facilitates their dissemination throughout the municipality.
KEYWORDS: Arboviral diseases, arboviruses, epidemiology, risk factors, Brazil

INTRODUÇÃO

Arboviroses são doenças infecciosas causadas por um grupo de vírus 
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conhecido como arbovírus, os quais são transmitidos aos seres humanos durante a 
hematofagia do vetor Aedes aegypti (DONALISIO et al, 2017). Estas doenças são 
consideradas um crescente problema de saúde pública, sobretudo pela capacidade 
de adaptação a novos ambientes e hospedeiros (vertebrados e invertebrados), pela 
possibilidade de causar epidemias e pela ocorrência de grande número de casos 
graves, com acometimento neurológico, articular e hemorrágico (VASCONCELOS 
et al, 2015).  

O Aedes aegypti é um vetor predominantemente urbano, reconhecido 
inicialmente como causador de epidemias de dengue em países tropicais e 
subtropicais (BARBOSA, et al, 2018). A transmissão do vírus se dá após a picada 
das fêmeas infectadas, as quais tem hábitos diurnos e se alimentam basicamente de 
sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer, para se reproduzirem. 
A reprodução acontece em água parada (limpa ou suja), a partir da postura de ovos 
pelas fêmeas (BRASIL, 2019).

No Brasil, os arbovírus de maior circulação e com maior impacto nos indicadores 
de saúde pública são Dengue, Chikungunya (CHIKV) e Zika vírus (ZIKV). A primeira 
epidemia de dengue documentada ocorreu em 1981 em Boa Vista-RR. E, desde 
então, a dengue vem ocorrendo no Brasil de forma continuada e intercalando-se 
com epidemias (EVANGELISTA et al, 2019). Em 2014, o Brasil passou a conviver 
com uma segunda doença transmitida pelo Aedes, o CHIKV e, no primeiro semestre 
de 2015, com ZIKV (EVANGELISTA et al, 2019; BRASIL, 2017). 

O cenário de circulação concomitante dos quatro sorotipos de dengue (DENV1, 
DENV2, DENV3 e DENV4) e dos CHIKV e ZIKV apresenta extensas implicações 
sobre os serviços de saúde, visto que não há tratamento específico ou vacinas para 
prevenção (DONALISIO et al, 2017). Dessa forma, é de grande relevância a adoção 
de medidas efetivas de prevenção e controle destas doenças, o que, de certa forma, 
exige um conhecimento mais aprofundado sobre a população acometida e sobre o 
ambiente em que a mesma está inserida. Por isso, este trabalho buscou investigar 
os aspectos populacionais e ambientais relacionados com o desenvolvimento das 
arboviroses no município de Boa Vista, Roraima.

METODOLOGIA

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humano, parecer 2.386.336. Para analisar os aspectos populacionais e ambientais 
associados ao desenvolvimento das arboviroses da capital Boa Vista-RR, o 
sistema de notificação eletrônico da Unidade de Vigilância Epidemiológica (UVE) 
do Hospital Geral de Roraima (HGR) do município foi consultado. Deste sistema, 
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foram coletadas as informações referentes a idade, gênero e o endereço de cada 
paciente notifi cado nos períodos de 2014 a 2017 para CHIKV, de 2013 a 2017 para 
dengue e de 2015 a 2018 para ZIKV.

RESULTADOS

No período estudado, 284 casos de CHIKV (2014 a 2017), 390 casos de 
Dengue (2013 a 2017) e 41 casos de ZIKV (2015 a 2018) foram notifi cados pela 
UVE do HGR. A média de idade dos pacientes foram de 43,2 para CHIKV, 38,2 
para Dengue e 36 para ZIKV. Com relação ao gênero, para todas as arboviroses, o 
feminino foi o mais frequente, conforme ilustrado no gráfi co 1.

Gráfi co 1. Casos notifi cados de CHIKV, Dengue e ZIKV separados por gênero de Boa Vista, 
Roraima

Ao analisar a distribuição espacial dos casos notifi cados, observou-se que a 
zona oeste foi a mais acometida por arboviroses no município de Boa Vista (gráfi co 
2).
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Gráfi co 2. Georreferenciamento dos casos notifi cados de CHIKV, Dengue e ZIKV entre as 
zonas de Boa Vista, Roraima

DISCUSSÃO

Diante do levantamento realizado neste trabalho, foi possível compreender 
que a população do gênero feminino, com idade economicamente ativa e residente 
da zona oeste do município de Boa Vista é a mais acometida por arboviroses. 
Dentre os fatores que podem explicar essa discrepância em detrimento do sexo 
masculino, destaca-se o fato de que as mulheres apresentam o hábito costumeiro 
de usufruírem mais do sistema de saúde, dessa forma, infere-se que muitos casos 
que afetam os homens são subnotifi cados (LEVORATO et al, 2014). 

Ademais, o hábito doméstico do vetor pode estar contribuindo para uma maior 
vitimização de mulheres, pois mesmo com o aumento da inserção das mesmas 
no mercado de trabalho, elas ainda passam mais tempo no ambiente doméstico 
em relação aos homens, contribuindo, portanto, para uma maior exposição desse 
segmento ao vetor, visto que a dispersão do Aedes aegypti envolve, principalmente 
ambientes urbanos, em especial no intra e no peridomicílio humano, uma vez que 
nesses ambientes, essa espécie encontra condições ideais para a reprodução e tem 
à disposição fontes de alimentação, o que favorece a propagação das arboviroses 
nessas localidades (ZARA et al, 2016). 

Além do gênero feminino, este trabalho evidenciou que a maior parte dos 
pacientes acometidos se encaixa em uma média de idade de uma população 
economicamente ativa, ou seja, entre o fi nal do período de adultos jovens e o 
início do período de adultos de meia-idade. Essa população apresenta um ciclo 
vital caraterizado pela atuação no mercado de trabalho, independência fi nanceira, 
constituição de família, além do papel de representatividade social (ANDRADE, 
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2010).  
Em consonância a essa situação, têm-se os resultados da análise dos dados 

das nove capitais do nordeste brasileiro, as quais apresentaram maior incidência de 
dengue na faixa etária de 20-39 anos (42,1% dos casos), seguida pela faixa etária 
de 40-59 anos (19,3% dos casos) (SILVA, MACHADO, 2018). Nesse panorama, em 
Manaus (AM), a faixa etária mais acometida pela dengue foi a de 25-65 anos (64% 
dos casos), em concordância ao observado nas capitais do nordeste (FIGUEIREDO 
et al 2004). Além disso, no estados do Pará, a idade mais acometida pela dengue 
foi de 16-45 anos (64,6% dos casos), sendo que 45,8% dos casos são oriundos da 
região metropolitana (Belém e cidades próximas) (ARAUJO et al, 2002). 

Portanto, percebe-se que a situação é similar ao observado em Boa Vista (RR), 
a média de idade mais acometida é a que está inserida em uma vida mais ativa, a qual 
demanda maior movimentação pelos grandes centro urbanos e, consequentemente 
mais exposta ao meio, que em associação aos hábitos diurnos do vetor, pode 
explicar a maior incidência dessas infecções nesses indivíduos (MAJEED et al., 
2014). Nesse sentido, a situação na cidade de Boa Vista (RR) agrava-se, pois a 
sua estrutura urbana desorganizada pode ser considerada de risco. Prova disso, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a 
cidade possui apenas 54,1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado e 
4,3% de urbanização em suas vias públicas (IBGE, 2010). Dessa forma, evidencia-
se a falta de estrutura de saneamento da cidade, fator que está relacionado com 
a proliferação dos mosquitos responsáveis pela disseminação desses arbovírus 
devido ao ambiente propício a reprodução do vetor.  Associado a isso há a fato de 
que 35,5% do domicílios da capital roraimense possuem renda de até ½ salário 
mínimo, indicando que uma parcela considerável da população é de baixa renda, 
fator associado ao acesso limitado a educação (SILVA; MACHADO, 2018; IBGE, 
2010). 

O nível de escolaridade se relaciona com a problemática do baixo nível 
informacional dessa população, o que apresenta-se como um empecilho para a 
adoção de medidas profiláticas contra o vetor. Assim, o baixo nível educacional pode 
estar relacionado ao desconhecimento das formas de controle do vetor, corroborando 
ao fato de que é uma população mais acometida por doença negligencias, como a 
dengue (BRASIL, 2010; FAJERSZTAJN; VERAS; SALDIVA, 2016).  

Ademais, determinantes sociais como moradia e alimentação também exercem 
influência negativa nesses moradores, prejudicando ainda mais o desempenho em 
saúde desse grupo social. Soma-se a isso, as precárias condições de moradias que 
favorecem a proliferação dos vetores responsáveis pela transmissão. No que tange 
à alimentação, dieta e sistema imunológico estão intimamente relacionados, dessa 
forma, indivíduos que não dispõe de uma alimentação adequada tem as defesas 
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contra os variados patógenos comprometida (FAJERSZTAJN; VERAS; SALDIVA, 
2016).

Outro importante resultado observado neste trabalho refere-se ao 
georreferenciamento, o qual foi possível identificar que a zona Oeste do município 
de Boa Vista é a mais acometida por este tipo de doença. Esta área é caracterizada 
por ser a maior em extensão territorial e por abranger os bairros mais pobres da 
cidade (FALCÃO; BURG; COSTA, 2015), os quais são caracterizados por ausência 
de saneamento básico e condições seguras de moradia. O saneamento básico, 
em especial o abastecimento de água e a coleta de lixo proporcionam aumento 
do número de criadouros potenciais do mosquito vetor, facilitando, portanto, o 
grande número de infecções verificadas nesta região (FERREIRA; NETO, 2017). 
De acordo com Kuno (1995) e Tauil (2002), a urbanização desorganizada dos 
centros urbanos, associado ao saneamento pouco eficientes, combinado com a 
capacidade de colonização do Aedes aegypti a diversos ambientes contribuem para 
uma distribuição mais rápida dos arbovírus.

Diante desses fatores que propiciam um cenário ideal para a disseminação 
das arboviroses, os resultados obtidos a partir do georreferenciamento dos casos 
em Boa Vista estão em consonância com a realidade da localidade mais afetada 
com a problemática. Desse modo, pelos fatores de risco citados anteriormente a 
população da zona oeste está mais suscetível a ser acometida pelas arboviroses. 

Como tentativa de controle, o Ministério da Saúde disponibiliza continuamente 
aos estados e municípios apoio técnico e fornecimento de insumos, a exemplo 
dos larvicidas para o combate ao vetor, além de veículos para realizar os fumacês, 
e testes diagnósticos (BRASIL, 2019). Além disso, destaca-se nos municípios, a 
atuação dos agentes comunitários de saúde, cujo trabalho junto da comunidade 
por meio da orientação aos moradores, vistorias dos domicílios e encaminhamento 
dos casos suspeitos à Unidade Básica de Saúde é primordial para essa causa. 
Entretanto, a erradicação das arboviroses depende não somente das ações dos 
órgão competentes, mas também do engajamento social (BRASIL, 2019).

Dessa forma, entende-se que mais ações educativas devem ser realizadas, 
principalmente para os trabalhadores ativos, do gênero feminino do munícipio 
residentes na zona oeste da capital Boa Vista.

CONCLUSÃO

Este trabalho evidenciou que os aspectos populacionais que estão 
envolvidos no desenvolvimento das arboviroses correspondem a uma população 
predominantemente do gênero feminino, com média de idade economicamente ativa. 
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Com relação ao aspecto ambiental, foi possível compreender que a urbanização 
desorganizada da zona oeste do município dificulta o controle do vetor e facilita a 
disseminação dos arbovírus. Diante destas informações, acredita-se que há uma 
necessidade essencial de amplificação das ações educativas sobre as formas de 
prevenção e controle das arboviroses para a população residente desta zona a fim 
de se melhorar os serviços de saúde de Boa Vista, RR.
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