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APRESENTAÇÃO

As ciências médicas, por conceito, compõe o currículo acadêmico da saúde clínica. 
Na base PubMed uma busca por este termo ipsi literis versado para língua inglesa, revela 
que desde a década de 80 o número de estudos publicados se mantêm relativamente 
constante ao longo dos anos mostrando, desta forma, a importância contínua desta 
temática na comunidade científica. Nesta obra intitulada “Ações de Saúde e Geração 
de Conhecimento nas Ciências Médicas”, volumes 4, 5, 6, 7 e 8, esta relevância é 
evidenciada no decorrer de 95 textos técnicos e científicos elaborados por pesquisadores 
de Instituições de Ensino públicas e privadas de todo o Brasil.

De modo a operar o link indissociável entre a ação de saúde e a geração do 
conhecimento, a obra foi organizada em cinco volumes temáticos; são eles:

IV – Análise do cuidado em saúde: genecologia e obstetrícia preventiva;
V – Saúde mental e distúrbios do neurodesenvolvimento;
VI – Diversidade de saberes: comunicação científica na área de saúde pública;
VII – Experiências educacionais: ações de prevenção, promoção e assistência de 

qualidade em saúde; e,
VIII – Saúde em diversos aspectos: estratégias na interface do conhecimento e 

tecnologia no cuidado do paciente.
O conteúdo amplo e variado deste e-Book publicado pela Atena Editora convida o 

leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no intuito de estimular 
ainda mais sua busca pelo conhecimento na área das ciências médicas.

Boa leitura!
Luis Henrique Almeida Castro

Fernanda Viana de Carvalho Moreto
Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: Ao longo de milhares de anos os 
coronavírus vêm sofrendo mutações gênicas e 
adaptações para maior capacidade zoonótica 
no poder de contaminação e de evolução para 
alta letalidade e mortalidade, como vem se 
observando na atual pandemia de COVID-19, 
iniciada na China, e disseminada para todos os 
continentes, gerando um problema de saúde 
pública mundial. Os morcegos são considerados 
reservatórios naturais de coronavírus, mas 
não se pode descartar a participação de 
outros animais, incluindo aqueles que fazem 
parte da cultura alimentar de alguns povos. 
Nesse sentido, buscou-se discutir o papel da 
transmissão zoonótica do vírus e descrever quais 
são os animais associados como hospedeiros 
do coronavírus. Utilizando-se a combinação 
dos descritores “COVID-19” AND “Animal” AND 
“Transmission”, nas bases Medline, PubMed e 
na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) buscou-
se publicações nos idiomas inglês, português e 
espanhol, dos últimos cinco anos e aquelas de 
maior relevância foram eleitas para compor esta 
reflexão teórico-conceitual. A análise indicou 
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que existe evidências da origem zoonótica e filogenética do vírus devido ao comércio de 
animais e que os morcegos, reservatório natural de vírus, são a provável fonte do atual 
surto de COVID-19. Além disso, deve-se ressaltar que o coronavírus possui transmissão 
interespécies incluindo aves, porcos, morcegos, roedores, peixes, sendo o camelo o único 
animal identificado como secretor de vírus por fluidos corporais infectantes responsáveis por 
surtos anteriores de doenças respiratórias graves.
PALAVRAS CHAVE: COVID-19; Animais; Transmissão.

ZOONOTIC ORIGIN AND TRANSMISSION OF CORONAVIRUS

ABSTRACT: Over thousands of years, coronaviruses have been undergoing gene mutations 
and adaptations for greater zoonotic capacity in the power of contamination and evolution 
to high lethality and mortality, as observed in the current pandemic of COVID-19, started in 
China, and disseminated to all continents, creating a global public health problem. Bats are 
considered natural reservoirs of coronavirus, but the participation of other animals, including 
those that are part of the food culture of some peoples, cannot be ruled out. In this sense, we 
sought to discuss the role of zoonotic transmission of the virus and describe which animals are 
associated as hosts of the Coronavirus. Using the combination of the descriptors “COVID-19” 
AND “Animal” AND “Transmission”, in the Medline and PubMed databases and in the Virtual 
Health Library (BVS), publications in English, Portuguese and Spanish from the last five 
years and those of greater relevance were chosen to compose this theoretical-conceptual 
reflection. The analysis indicated that there is evidence of the zoonotic and phylogenetic 
origin of the virus due to the animal trade and that bats, a natural reservoir of viruses, are the 
probable source of the current outbreak of COVID-19. In addition, it should be noted that the 
coronavirus has interspecies transmission including birds, pigs, bats, rodents, fish, with the 
camel being the only animal identified as a virus secretor by infectious body fluids responsible 
for previous outbreaks of serious respiratory diseases.
KEYWORDS: COVID-19; Animals; Transmission.

1 |  INTRODUÇÃO

A mutação e a adaptação têm impulsionado a coevolução dos coronavírus e seus 
hospedeiros, incluindo seres humanos, há milhares de anos. O surgimento de um novo 
surto do vírus em 2019, na China, se destacou pela sua alta transmissibilidade e uma 
infecção potencialmente fatal, e se manifestou como um grande problema de saúde 
pública mundial (YE et al., 2020).

Grande número de pessoas infectadas foram expostas ao mercado de animais na 
cidade de Wuhan (China), sugerindo-se que essa seja provavelmente a origem zoonótica 
do COVID-19. A partir dessa fonte comercial deu-se a  transmissão pessoa a pessoa, 
que posteriormente resultou na obrigatoriedade do isolamento social, como uma das 
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medidas extensivas para reduzir a transmissão viral, na expectativa de controlar o surto 
atual e proteger populações suscetíveis, que incluem crianças, profissionais de saúde, 
idosos (ROTHAN; BYRAREDDY, 2020), diabéticos, cardiopatas, hipertensos, dentre 
outras comorbidades (ZHOU et al., 2020). Estima-se que, o necessário isolamento social, 
contribua para o aumento do desemprego, da pobreza e da desigualdade social no mundo 
(SHEN et al., 2020).

Como consequência da pandemia do COVID-19, o Brasil registrou até o momento 
(06/05/2020) 125.218 casos de pessoas infectadas, 8.536 óbitos, com taxa de letalidade 
de 6,8% (BRASIL, [2020?]). A transmissão é consequência do contato humano para 
humano, originado a partir da chegada de turistas, principalmente devido ao carnaval e 
do retorno de brasileiros, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, contaminados 
com o vírus. 

Nesse sentido, esta revisão tem como objetivo descrever as evidências atuais sobre 
os animais que apresentam potencial para serem hospedeiros e disseminadores do 
coronavírus para humanos.

2 |  DESENVOLVIMENTO

Para a realização dessa revisão, buscou-se artigos no PUBMED, publicados nos 
últimos cinco anos, nos idiomas inglês, português e espanhol, utilizando-se a Combinação 
dos descritores “Zoonotic” AND “Transmission” AND “COVID-19”.  Do material identificado, 
fez-se a leitura de títulos e resumos, e aqueles de interesse foram eleitos para compor 
esta revisão.

As evidências atuais sobre a pandemia do COVID-19 indicam a origem zoonótica do 
vírus decorrente do comércio de animais na cidade de Wuhan (China). Existem evidências 
do envolvimento de morcegos na transmissão do vírus (YE et al., 2020) mas, o reservatório 
intermediário continua desconhecido. Outros animais podem estar envolvidos devido a 
atividades humanas como caça, desmatamento, tráfico de animais e consumo da carne 
de animais silvestres e exóticos (CONTINI et al., 2020).

O transbordamento zoonótico corresponde a transmissão de patógenos por animais 
e representa uma carga global em saúde pública, porém, o fenômeno ainda não é bem 
compreendido. Assim, os coronavírus e os vírus influenza, circulam na natureza em várias 
espécies animais. Os alfa-coronavírus e beta-coronavírus podem infectar mamíferos, 
enquanto os gama-coronavírus e delta-coronavírus tendem a infectar as aves, e alguns 
podem ser transmitidos aos mamíferos. A literatura sugere que os morcegos são a fonte 
inicial mais provável do atual surto de COVID19, originado na China. Assim, a continuidade 
da transmissão zoonótica se deu de humano para humano, por meio do contato próximo 
e por manuseio de resíduos e secreções respiratórias dos contaminados (ROTHAN; 
BYRAREDDY, 2020; WIDAGDO et al., 2019; HEMIDA, 2019; RODRIGUEZ-MORALES et 
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al., 2020).
Camelus dromedarius é o reservatório natural do coronavírus da síndrome respiratória 

do Oriente Médio (KANDEIL et al., 2019) e nesses animais o vírus causa apenas uma 
infecção leve, mas se espalha de maneira eficiente entre os animais (WIDAGDO et al., 
2019). O camelo secreta os vírus nos fluidos corporais, especialmente nas descargas 
nasais e retais, infectando o epitélio das vias aéreas humanas. Suspeita-se do papel de 
um portador humano assintomático ou, menos provavelmente, de um hospedeiro animal 
desconhecido que tenha contato direto com camelos e humanos infectados (HEMIDA, 
2019).  

Os coronavírus são causa bem conhecida de infecções respiratórias, entéricas e 
sistêmicas graves em uma ampla variedade de hospedeiros, incluindo homem, mamíferos, 
peixes e aves (MALIK et al., 2020). A análise filogenética sugere que os morcegos são 
reservatórios naturais de uma variedade de coronavírus e vários deles causaram doenças 
em humanos e animais domésticos por transmissão interespécies (WANG et al., 2019) e 
estas manifestações clínicas são semelhantes ao encontrado no novo coronavírus.

Muitos pacientes foram expostos a animais silvestres no mercado atacadista de 
frutos do mar de Wuhan (China), que também vendia aves, serpentes, morcegos e outros 
animais de fazendas. Pesquisas relacionadas à recombinação entre os diversos tipos de 
coronavírus indicaram que o COVID-19 tem informações genéticas mais semelhantes ao 
coronavírus de morcego (JI et al., 2020).

Outro fato importante é a associação do vírus a síndrome da diarreia aguda suína 
(SADS-CoV), uma doença entérica aguda, altamente contagiosa e muito comum entre 
porcos na China, caracterizada por diarreia aquosa e vômito (CHEN et al., 2019). A 
doença possui um amplo tropismo de espécies e apresenta a capacidade de infectar 
linhas de células de diversas espécies, incluindo morcegos, camundongos, ratos, gerbos 
(com quase cem espécies, encontradas na África e Ásia, nos desertos ou regiões áridas),  
hamsters, porcos, galinhas, primatas não humanos e humanos, onde destaca-se o 
potencial de transmissibilidade entre espécies do SADS-CoV (YANG et al., 2019).

Ainda, existem relatos de que os coronavírus causam infecções, principalmente 
em aves e mamíferos, todavia, nas últimas décadas, demonstraram ser capazes de 
infectar humanos, como no surto da síndrome respiratória aguda grave em 2003 e, 
mais recentemente, na síndrome respiratória do Oriente Médio – MERS (SCHOEMAN; 
FIELDING, 2019).

Mais de 60% dos principais surtos recentes de doenças infecciosas em todo o mundo 
tiveram origem zoonótica e mais de 70% estão associados à vida selvagem, parecendo 
apresentar padrões globais não aleatórios. Provavelmente são motivadas por fatores 
socioeconômicos, ambientais e ecológicos e representam um fardo significativo para as 
economias globais e para a saúde pública (JONES et al., 2008; HAN; KRAMER; DRAKE, 
2016; NII-TREBI, 2017).
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Existe uma vinculação entre a saúde humana e a saúde animal, por uma interpretação 
intersetorial de dados das informações sobre doenças zoonóticas, indicando que a 
vigilância e o monitoramento melhorarão a prevenção, previsão e controle das doenças, 
e dessa forma, indicarão como se distribuem os hospedeiros mamíferos, podendo, 
com isto, determinar padrões de doenças humanas e prever riscos de surgimento de 
doenças zoonóticas futuras (WENDT; KREIENBROCK; CAMPE, 2015). Também existem 
evidências epidemiológicas e por análise molecular da associação de morcegos com 
hospedeiros intermediários na origem da pandemia de COVID-19 (SALATA et al., 2019). 
Finalmente, parece que o coronavírus animal atravessou a barreira de espécies para 
infectar seres humanos, determinado pelo vírus-hospedeiro (SALATA et al., 2019) e 
depois, provavelmente pela transmissão da doença, de origem zoonótica de pessoa a 
pessoa (FUNG et al., 2020).

3 |  CONCLUSÃO

Existem evidências da origem zoonótica e filogenética do vírus pelo comércio de 
animais no mercado de Wuhan (China), e que os morcegos, reservatório natural de 
coronavírus, são a provável fonte do atual surto de COVID-19. Isso ocorre devido ao fato 
de que coronavírus e vírus influenza circulam na natureza em várias espécies animais, 
incluindo aves, porcos, morcegos, roedores, peixes, com transmissão interespécies e 
devido a mutações gênicas. O camelo é outro animal considerado reservatório natural 
de coronavírus e o único identificado como secretor desses vírus por fluidos corporais 
infectantes, através da descarga nasal e retal, mas suspeita-se da possibilidade de 
portador humano assintomático no processo de transmissão.
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