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APRESENTAÇÃO
Dentre as esferas do conhecimento científico a saúde é certamente um dos temas 

mais amplos e mais complexos. Tal pode ser justificado pela presença diária desta temática 
em nossa vida. Por esta obra abordar as atualidades concernentes aos problemas e 
oportunidades da saúde brasileira, um dos tópicos mais visitados em seus capítulos é – não 
obstante – o estado de pandemia em que se encontra o país devido ao surgimento de uma 
nova família de coronavírus, o Sars-Cov-2, conhecido popularmente como Covid-19. Com 
sua rápida disseminação, atingiu diversas regiões pelo globo terrestre, causando uma série 
de impactos distintos em diversas nações. Se anteriormente o atendimento em saúde para 
a população no Brasil já estava no centro do debate popular, agora esta matéria ganhou 
os holofotes da ciência na busca por compreender, teorizar e refletir sobre o impacto deste 
cenário na vida social e na saúde do ser humano.

Composto por sete volumes, este E-book apresenta diversos trabalhos acadêmicos 
que abordam os problemas e oportunidades da saúde brasileira. As pesquisas foram 
desenvolvidas em diversas regiões do Brasil, e retratam a conjuntura dos serviços prestados 
e assistência em saúde, das pesquisas em voga por diversas universidades no país, da 
saúde da mulher e cuidados e orientações em alimentação e nutrição. O leitor encontrará 
temas em evidência, voltados ao campo da infectologia como Covid-19, Leishmaniose, 
doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras doenças virais. Além disso, outras 
ocorrências desencadeadas pela pandemia e que já eram pesquisas amplamente 
estabelecidas pela comunidade científica podem se tornar palco para as leituras, a exemplo 
do campo da saúde mental, depressão, demência, dentre outros.

Espera-se que o leitor possa ampliar seus conhecimentos com as evidências 
apresentadas no E-book, bem como possa subsidiar e fomentar seus debates acadêmicos 
científicos e suas futuras pesquisas, mostrando o quão importante se torna a difusão do 
conhecimento dos problemas e oportunidades da saúde brasileira.

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: A COVID-19 ocasionou um impacto 
socioeconômico mundial sem precedentes, 
sendo a pandemia declarada como uma 
Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). A saúde ocular em tempos de 
pandemia é uma temática que não tem ganhado 
destaque na literatura científica da atualidade, a 
despeito de sua alta relevância para a área da 
saúde. O presente artigo se trata de uma revisão 
narrativa que visa descrever temas relevantes 
destacados na literatura existente, como 
manifestações oftalmológicas da COVID-19, a 
contaminação via secreções lacrimais, a atenção 
à saúde ocular nos pacientes em tratamento/
hospitalizados devido à COVID-19 e os cuidados 
oftalmológicos necessários durante o período 
de isolamento social. As atitudes e requeridas 
para os profissionais de saúde referentes à 
saúde ocular são facilmente aplicáveis e podem 
prevenir sequelas visuais importantes.

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19, Saúde ocular, 
Revisão bibliográfica.

COVID-19 AND OCULAR HEALTH: A 
LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: COVID-19 had an unprecedented 
global socioeconomic impact, with the pandemic 
being declared a Public Health Emergency of 
International Importance by the World Health 
Organization (WHO). Eye health in times of 
the pandemic is a theme that has not gained 
prominence in current scientific literature, despite 
its high relevance to the health area. This article is 
a narrative review that aims to describe relevant 
themes highlighted in the existing literature, 
such as: ophthalmological manifestations of 
COVID-19, contamination via lacrimal secretions, 
attention to eye health in patients being treated/
hospitalized due to COVID -19 and the necessary 
eye care during the period of social isolation. 
The attitudes required for health professionals 
regarding eye health are easily applicable and 
can prevent important visual sequelae.
KEYWORDS: COVID-19, Ocular health, 
Bibliographic review.

1 |  INTRODUÇÃO
A pandemia da COVID-19 impactou 

o mundo de uma forma sem precedentes, 
sobretudo pela alta taxa de disseminação e 
pela potencial letalidade da enfermidade. A 
quantidade de óbitos ocasionados pela doença 
já superou 770.000 (17 de agosto de 2020), e, 
apesar de medidas de contenção e isolamento 

http://lattes.cnpq.br/4659920693277399
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social terem sido amplamente difundidas e aplicadas em escala global, o número de novos 
casos diários persiste elevado em determinadas localidades (RITCHIE et al., 2020). Em 
30 de janeiro de 2020, a pandemia da COVID-19 foi declarada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(SOHRABI et al., 2020).
Trata-se de uma nova entidade nosológica, parente da síndrome respiratória 

aguda grave (SARS) e da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS), que acomete 
as vias aéreas inferiores, comumente manifestando-se como pneumonia e/ou sofrimento 
respiratório agudo (REVIGLIO et al., 2020). Apesar de a COVID-19 apresentar um grau de 
letalidade menor do que o das doenças supracitadas, esse ainda se apresenta significativo, 
sobretudo em pacientes idosos e/ou portadores de comorbidades (a citar: hipertensos, 
diabéticos, imunossuprimidos e portadores de distúrbios respiratórios) (SINGHAL, 2020).

Os mecanismos de contágio e nível de contaminação ambiental ainda não são 
totalmente elucidados, e sugere-se que a frequente forma de apresentação assintomática 
da COVID-19 seja uma das plausíveis justificativas para a sua alta taxa de disseminação 
na população. Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (2020), as principais 
vias de contaminação são contato interpessoal, via gotículas do trato respiratório (tosse 
ou espirros) e contato de superfícies contaminadas com os olhos, boca ou nariz. Também 
há evidências de possível contaminação por via fecal-oral (ZHANG et al., 2020). Após um 
período de incubação que varia de 2 a 14 dias, a COVID-19 pode manifestar-se com tosse 
seca, febre, dispneia, rinorreia, anosmia, ageusia, vômitos, diarreia e/ou demais sintomas 
inespecíficos. Apesar de usualmente cursar com quadros leves ou assintomáticos, pode 
evoluir de forma agressiva e requerer hospitalização e tratamento intensivo. Complicações 
descritas incluem: pneumonia severa, injúria pulmonar aguda, disfunção de múltiplos 
órgãos, choque e óbito (SINGHAL, 2020). 

O cuidado com a saúde ocular durante os tempos de pandemia é um assunto 
que não vem sendo muito discutido na literatura científica, a despeito de sua extrema 
relevância. Este artigo se trata de uma revisão narrativa que visa descrever as principais 
informações disponíveis na literatura vigente, incluindo: acometimento oftalmológico da 
COVID-19, contaminação via secreções lacrimais, atenção à saúde ocular em pacientes 
em tratamento/hospitalizados devido à COVID-19 e cuidados oftalmológicos necessários 
durante o período de isolamento social.

2 |  DESENVOLVIMENTO

2.1 Manifestações oculares da COVID-19
A afecção ocular por patógenos do trato respiratório é um evento já bem descrito na 

literatura médica, sendo que uma porção significativa destes microorganismos possuem 
tropismo pelo tecido ocular (HONG et al., 2020). Apesar de ainda não ser bastante 
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divulgada como manifestação da COVID-19, já existem vários relatos de acometimento 
oftalmológico sob a forma de conjuntivite em pacientes acometidos pela enfermidade, o que 
deve ser considerado, visto que, apesar de incomum, essa também é uma manifestação 
sintomatológica da infecção por outros vírus da família Coronaviridae, sobretudo aquela 
ocasionada pelo coronavírus humano NL-63 (VABRET et al., 2005; VAN DER HOEK et al., 
2004). 

O SARS-CoV-2, similarmente ao SARS-CoV-1, possui um sítio de ligação a 
receptores que possibilita infecção celular via enzima-conversora-de-angiotensina-2 
(ECA2); assim sendo, considera-se que o globo ocular, que possui um sistema renina-
angiotensina próprio, poderia ser uma das vias de entrada do vírus no organismo (HONG 
et al., 2020; SEAH e AGRAWAL, 2020; WAN et al., 2020). Ademais, ressalta-se que o 
SARS-CoV-2 pode infectar o epitélio mucoso e linfócitos, estruturas que estão presentes 
em abundância na conjuntiva ocular, justificando a reação inflamatória que pode ser 
desencadeada neste tecido (HONG et al., 2020)

Em uma série de casos realizada na província de Hubei, na China, Wu et al. (2020) 
descreveram sintomas oculares compatíveis com conjuntivite viral em cerca de 30% de uma 
amostra de 38 pacientes diagnosticados com COVID-19, sendo os sintomas mais comuns:  
epífora, quemose, hiperemia conjuntival e abundância de secreção. Um dado relevante é 
que tal sintomatologia se apresentou mais prevalente em pacientes com quadros graves 
da doença, os quais usualmente apresentavam mais alterações nos exames laboratoriais.

Similarmente, Hong et al. (2020) avaliaram uma amostra de 56 pacientes 
diagnosticados com COVID-19, sendo que sinais e sintomas de conjuntivite viral estiveram 
presentes em 15 dos pacientes. Um achado relevante deste estudo é que, em 6 dos 
pacientes, a sintomatologia ocular precedeu o quadro respiratório/sistêmico, sugerindo que 
a conjuntivite viral pode ser um sinal prodrômico da patologia. Os autores postularam que 
tais casos ocorram quando a conjuntiva ocular atua como porta de entrada da infecção no 
organismo.

É necessário destacar, adicionalmente, que estudos prévios realizados em felinos 
e murinos já documentaram formas de acometimento ocular por vírus Coronaviridae 
diferentes da conjuntivite, como uveíte, retinite e neurite óptica (SEAH e AGRAWAL, 
2020). Em relação à COVID-19, já foram descritos achados retinográficos como exsudatos 
algodonosos e microhemorragias em pacientes acometidos pela patologia; ademais, via 
tomografia de coerência óptica, já foram constatadas lesões hiper-reflexivas na camada de 
células ganglionares e na camada plexiforme interna, as quais poderiam estar associadas 
às manifestações neurológicas do SARS-CoV-2 (MARINHO et al., 2020). Ressalta-se, 
todavia, que estudos posteriores são necessários para um maior esclarecimento acerca 
dos mecanismos fisiopatológicos do possível acometimento retiniano do SARS-CoV-2.

Na atual situação mundial, é prudente para o profissional de saúde indagar os 
pacientes com manifestações de conjuntivite viral sobre contato com pessoas infectadas (ou 
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com suspeita de infecção) por COVID-19 e histórico de viagens recentes para localidades 
com focos de disseminação da doença, considerando que o acometimento ocular pode ser 
um sinal precoce da patologia. 

2.2 Transmissão da COVID-19 via secreções lacrimais 
Apesar de não haver evidências consolidadas de acometimento ocular por SARS-

CoV-1, um estudo realizado por Loon et al. (2004) evidenciou a presença de material 
genético do vírus , via reação em cadeia da polimerase (PCR), no menisco lacrimal de 3 
pacientes em um grupo de 36 possivelmente infectados, sugerindo que o fluido lacrimal 
seria uma forma de disseminação do vírus. Postula-se que a transmissão via secreções 
lacrimais da COVID-19 é uma possível, mas incomum, forma de disseminação da patologia, 
sobretudo em pacientes que apresentaram manifestações oculares no decurso da doença 
(WU et al. 2020). 

Um dos primeiros trabalhos publicados acerca da temática foi um estudo prospectivo 
conduzido por Seah et al. (2020), que sugeriu que as chances de contaminação por 
secreções lacrimais seriam baixas, visto que não detectaram RNA viral no menisco lacrimal 
de 17 pacientes portadores de COVID-19 através da análise das amostras por reação em 
cadeia da polimerase-transcriptase reversa (RT-PCR) e isolamento viral. Wu et al. (2020) 
encontraram resultados positivos para análise de PCR conjuntival em 2 indivíduos de uma 
amostra de 38 pacientes diagnosticados com COVID-19, sendo que ambos apresentaram 
quadro de conjuntivite viral.

Colavita et al. (2020) relataram a detecção de material viral no swab conjuntival 
no terceiro dia de sintomas de uma paciente de 65 anos diagnosticada com COVID-19, a 
qual cursava com quadro de conjuntivite bilateral associado a sintomas respiratórios; isso 
demonstrou que a infectividade do fluido lacrimal pode apresentar-se em estágios precoces 
da patologia. A paciente foi submetida à coleta diária de amostras de swab conjuntival e 
evidenciou-se que as partículas virais puderam ser detectadas 5 dias após a negatividade 
dos testes de swab nasal, mesmo com a resolução do quadro de conjuntivite.

Considerando que transmissão da COVID-19 por via lacrimal é uma possibilidade 
plausível, são necessárias medidas adicionais de precaução para evitar contaminações, 
especialmente em relação aos profissionais da oftalmologia. O uso de equipamentos 
de proteção individual (EPIs) adequados e a higienização rigorosa dos instrumentos 
oftalmológicos que envolvam contato direto com os olhos deverão ser ainda mais 
estimulados, especialmente ao se lidar com pacientes que apresentam quadro clínico 
suspeito. 
2.3 Tratamento da COVID-19 e saúde ocular

Além das manifestações diretas da COVID-19 nos olhos, é importante atentar 
para possíveis complicações decorrentes do tratamento dessa enfermidade. Muitos dos 
pacientes graves podem requerer internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
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e ventilação mecânica, um ambiente já sabidamente propenso para o desenvolvimento 
de doenças oculares severas (PAREKH et al., 2018). Edema conjuntival (pela estase 
venosa ocasionada por ventilação com pressão positiva) e ceratite infecciosa com abrasão 
corneana são alterações frequentes em pacientes internados em UTI sendo essa última 
uma condição que pode levar à cegueira, sobretudo em pacientes idosos e com múltiplas 
comorbidades (DUA, 1998; TING, 2020). 

Ting et al. (2020) sugeriram variadas medidas práticas de prevenção que podem 
evitar graves complicações na saúde ocular dos pacientes internados em UTIs, como 
perfuração corneana e necessidade de evisceração ocular; dentre elas: assegurar que os 
olhos estão bem fechados com fita; instilar pomada de cloranfenicol 1% a cada 6-8 horas; 
evitar contaminar os olhos com secreções respiratórias durante a aspiração; e contactar 
prontamente um oftalmologista se a córnea aparentar estar opaca ou parcialmente/
totalmente esbranquiçada.

O protocolo de tratamento farmacológico para COVID-19 ainda não é definido, 
mas existem alternativas atualmente em estudo, incluindo redesmevir, dexametasona, 
ivermectina, cloroquina e hidroxicloroquina. Uma atenção especial deve ser dada aos dois 
últimos, devido aos seus efeitos adversos ja ́ conhecidos, incluindo a maculopatia, que pode 
evoluir para amaurose irreversível. Ainda não se sabe a retinotoxicidade de tais drogas nos 
regimes terapêuticos que estão sendo adotados, logo, é importante que os profissionais de 
saúde levem em consideração possíveis doenças oculares pré-existentes se optarem por 
prescrevê-las (RUAMVIBOONSUK et al., 2020). 

2.4 Isolamento social: um fator de risco para a miopia?
É necessário ressaltar que os cuidados com a saúde ocular não devem se restringir 

aos centros de saúde. A adoção do isolamento social prolongado como forma de contenção 
do crescimento da pandemia mostrou-se extremamente eficaz. Contudo, o excesso de 
tempo dentro de casa e o uso excessivo de trabalho de perto (uso de eletrônicos, leitura, 
entre outros) já são amplamente reconhecidos importantes fatores de risco para o 
desenvolvimento de miopia, sobretudo em pacientes com disfunções acomodativas (HARB; 
THORN; TROILO, 2006). 

Navel, Beze e Dutheil (2020) estimam que a exposição simultânea de mais de 3 
bilhões de pessoas a esses importantes a esses fatores de risco possam levar a um aumento 
significativo da incidência de miopia após o período de contingenciamento. Estabelecer 
limites diários para o uso eletrônicos para crianças e adolescentes é uma importante, mas 
difícil atitude durante do período de isolamento social. Uma alternativa viável para regular a 
visão de perto é a “regra 20-20-20” da American Academy of Ophthalmology, que consiste 
em realizar uma pausa de 20 segundos e olhar a 20 pés de distância a cada 20 minutos de 
trabalho de perto (STUART, 2020). 
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3 |  CONCLUSÃO
Considerando a heterogeneidade de manifestações clínicas da COVID-19 e o atual 

impacto dessa patologia na sociedade, é compreensível que a importância da saúde ocular 
não tenha ganhado destaque na literatura científica. Todavia, além de extremamente 
relevante, os cuidados e conhecimentos requeridos para os profissionais de saúde 
referentes à saúde ocular são facilmente aplicáveis, podem prevenir sequelas visuais 
importantes e permitem uma atenção holística dos pacientes. 
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