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APRESENTAÇÃO
O ano de 2020 iniciou marcado pela pandemia da COVID-19 [Coronavirus Disease 

2019], cujo agente etiológico é o SARS-CoV-2.  Desde a gripe espanhola, em meados de 
1918, o mundo não vivia uma crise sanitária tão séria que impactasse profundamente todos 
os segmentos da sociedade. O SARS-CoV-2 trouxe múltiplos desafios, pois pouco se sabia 
sobre suas formas de propagação e ações no corpo humano, demandando intenso trabalho 
de Pesquisadores(as) na busca de alternativas para conter a propagação do vírus e de 
formas de tratamento dos casos. 

No Brasil, a doença tem se apresentado de forma desfavorável, com elevadas taxas 
de contaminação e de mortalidade, colocando o país entre os mais atingidos. Em todas 
as regiões, populações têm sido acometidas, repercutindo impactos sociais, sanitários, 
econômicos e políticos. Por se tratar de uma doença nova, as lacunas de informação e 
conhecimento ainda são grandes, sendo que as evidências que vão sendo atualizadas quase 
que diariamente, a partir dos resultados das pesquisas. Por isso, as produções científicas 
são cruciais para melhor compreender a doença e seus efeitos, permitindo que se pense 
em soluções e formas para enfrentamento da pandemia, pautando-se na cientificidade. 
Reconhece-se que a COVID-19 é um evento complexo e que soluções mágicas não 
surgirão com um simples “estalar de dedos”, contudo, mesmo diante desta complexidade 
e com os cortes de verbas e ataques de movimentos obscurantistas, os(as) Cientistas e as 
universidades brasileiras têm se destacado neste momento tão delicado ao desenvolverem 
desde pesquisas clínicas, epidemiológicas e teóricas, até ações humanitária à população. 

Reconhecendo que, para entender a pandemia e seus impactos reais e imaginários 
no Brasil, devemos partir de uma perspectiva realista e contextualizada, buscando 
referências conceituais, metodológicas e práticas, surge a proposta deste livro. A obra 
está dividida em diversos volumes, elencando-se resultados de investigações de diversas 
áreas, trazendo uma compreensão ampliada da doença a partir de dimensões que 
envolvem alterações moleculares e celulares de replicação do vírus; lesões metabólicas 
que afetam órgãos e sistemas corporais; quadros sintomáticos; alternativas terapêuticas; 
efeitos biopsicossociais nas populações afetadas; análise das relações das sociedades nas 
esferas culturais e simbólicas.

Destaca-se que esta obra não esgota a discussão da temática [e nem foi pensada 
com esta intenção], contudo, avança ao permitir que os conhecimentos aqui apresentados 
possam se somar às informações já existentes sobre a doença. Este material é uma rica 
produção, com dados produzidos por diversos(as) Pesquisadores(as) de regiões diferentes 
do Brasil.

Sabemos o quão importante é a divulgação científica e, por isso, é preciso evidenciar 
a qualidade da estrutura da Atena Editora, que oferece uma plataforma consolidada e 
confiável para os(as) Pesquisadores(as) divulgarem suas pesquisas e para que os(as) 



leitores(as) tenham acesso facilitado à obra, trazendo esclarecimentos de questões 
importantes para avançarmos no enfrentamento da COVID-19 no país.

Luís Paulo Souza e Souza
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piores desfechos clínicos em pacientes contaminados com o novo coronavírus. O presente 
estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática sobre obesidade como fator de 
risco para complicação e mortalidade na infecção por SARS-COV-2. Com base no presente 
estudo, foi demonstrado que a obesidade estar relacionada à maior necessidade de terapia 
intensiva e ao aumento de risco de mortalidade.
PALAVRAS - CHAVE: Coronavírus; obesidade; excesso de peso.

OBESITY AS A RISK FACTOR IN SARS-VOC-2 INFECTION: SYSTEMATIC 
REVIEW

ABSTRACT: COVID - 19 considered in 2020 a Public Health Emergency of International 
Importance to be responsible for the high mortality rate in the world. Since its emergence, 
greater evidence and explanations have been sought to mitigate and remedy its consequence. 
Obesity is being studied as a risk factor for complications and worse clinical outcomes in 
patients infected with the new coronavirus. The present study aimed to conduct a systematic 
review on obesity as a risk factor for complications and mortality from SARS-VOC-2 infection. 
Based on the present study, obesity has been shown to be related to a greater need for 
intensive care and to an increased risk of mortality.
KEYWORDS: Coronavirus; obesity; overweight.

INTRODUÇÃO
O novo coronavirus, no qual recebe o nome de Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS-COV-2), é o responsável pela pandemia do Corona Virus Disease 2019 (COVID – 
19), uma doença respiratória nova, considerada em 30 de janeiro de 2020 uma Emergência 
de Saúde Pública de Importância Internacional (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020).

O número de casos confirmados até 11 de setembro de 2020 dessa doença no mundo 
foram 28.040.853, desses 906.092 teve como desfecho o óbito e na região das Américas 
8.931.309 estão em processo de recuperação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

Os sintomas podem ser considerados de leves à graves. Os sintomas mais comuns 
são tosse, febre, coriza, dor na garganta, dificuldade de respirar, anosmia, ageusia, 
distúrbios gastrointestinais, astenia, hiporexia e dispneia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Pessoas infectadas pelo novo coronavírus que são idosas e/ou apresentam 
obesidade e outras coomorbidades tem maior risco de complicações e pior desfecho clínico 
do que aquelas que não apresentam doenças crônicas (GUAN, 2020).

A obesidade é o principal fator de risco para hipertensão, diabetes mellitus e DCV 
contribuindo para alterações metabólicas importantes como a dislipidemia e resistência à 
insulina, além de estar ligada a um risco aumentado de pneumonia (STEFAN et al, 2020). 

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática 
sobre obesidade como fator de risco para complicação e mortalidade na infecção por 
SARS-COV-2. 
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METODOLOGIA
A elaboração desse artigo foi realizada conforme o preconizado pelo fluxograma 

PRISMA (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015). 
Para a busca dos trabalhos, foram usadas as plataformas de pesquisa PubMed, 

Science Direct, Lilacs e Medline. Para a pesquisa utilizou-se a combinação dos descritores 
“obesity and COVID-19” e “obesity and SARS-COV-2”.

As pesquisas com animais, crianças e adolescentes foram excluídos. Foram 
incluídos os estudos publicados no período de janeiro a agosto de 2020 com amostragem 
de pacientes maior ou igual à 18 anos e os artigos que atenderam ao fluxograma PRISMA 
(GALVÃO, 2015).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os registros no banco de dados na pesquisa com os descritores somou-se 272 

trabalhos, no entanto, excluindo os artigos duplicados e após a leitura dos trabalhos foram 
elegíveis à análise 6 artigos (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma da seleção de artigos para revisão. Método PRISMA.
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Os estudos foram de coorte, observacionais, que associaram os sinais, sintomas 
e desfechos de pacientes com obesidade contaminados pelo novo coronavírus (Tabela 
1). As amostras foram de pacientes adultos, o número variaram de 84 a 5795 pacientes 
diagnosticados com COVID-19 internados em centros de referências.  

Autor Descrição da 
amostra Objetivos Resultados Conclusão

CAI et al (2020)

383 pacientes 
hospitalizados 
com COVID-19 
admitidos de 
11 de janeiro 
de 2020 a 16 
de fevereiro 
de 2020 e 

acompanhados 
até 26 de 

março de 2020.

Examinar a 
associação 

entre obesidade 
gravidade da doença 

coronavírus 2019 
(COVID-19) usando 

dados do único 
hospital de referência 

em Shenzhen, 
China.

Em comparação com 
pacientes com peso normal, 

aqueles que estavam 
com sobrepeso tinham 

probabilidade de 1,84 vezes 
de desenvolver COVID-19 

grave (OR 1,84, IC de 
95% 0,99-3,43, P = 0,05), 

enquanto aqueles que eram 
obesos tinham 3,40 chances 

dobradas de desenvolver 
doença grave (OR 3,40, IC 
95% 1,40-2,86, P= 0,007).

Pacientes obesos 
tiveram chances 
aumentadas de 
progredir para 

COVID-19 grave.

Nakeshbandi et 
al (2020)

84 pacientes 
foram testados 
para COVID-19 

e 504 foram 
analisados.

Elucidar a 
associação 

entre obesidade 
e desfechos 
COVID-19.

Houve um risco 
significativamente 

aumentado de mortalidade 
nos grupos com sobrepeso 
(RR 1,4, IC 95% 1,1–1,9) 
e obesos (RR 1,3, IC 95% 
1,0–1,7 ) em comparação 

com aqueles com IMC 
normal. Da mesma 

forma, houve um risco 
relativo significativamente 
aumentado para intubação 
nos grupos com sobrepeso 
(RR 2,0, IC 95% 1,2–3,3) 
e obesos (RR 2,4, IC 95% 
1,5–4,0) em comparação 

com aqueles com IMC 
normal. Além disso, a 

obesidade parece aumentar 
significativamente o risco 

de mortalidade em homens 
(RR 1,4, IC 95% 1,0-,0, P  = 
0,03), mas não em mulheres 

(RR 1,2, IC 95% 0,77-
1,9, P = 0,40).

Este estudo revela 
que pacientes 

com sobrepeso 
e obesidade que 
têm COVID-19 

apresentam risco 
aumentado de 
mortalidade e 
intubação em 

comparação com 
aqueles com IMC 

normal. Esses 
achados apoiam 

a hipótese de que 
a obesidade é um 
fator de risco para 
complicações do 
COVID-19 e deve 
ser considerada 
no manejo do 

COVID-19.
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Simonnet et al 
(2020)

124 pacientes 
admitidos 
em terapia 

intensiva por 
SARS ‐ CoV ‐ 2 

em um único 
centro francês.

Documentar relação 
entre obesidade e 

síndrome respiratória 
aguda grave (SARS ‐ 

CoV ‐ 2).

A proporção de pacientes 
que necessitaram de VMI 

aumentou com as categorias 
de IMC ( P  <0,01, teste 
do χ 2 para tendência) e 
foi maior em pacientes 

com IMC> 35 (85,7%). Na 
regressão logística 

multivariada, a necessidade 
de VMI foi significativamente 

associada ao sexo 
masculino (P  <0,05) e IMC 
( P  <0,05), independente 

da idade, diabetes e 
hipertensão. O odds ratio 

para VMI em pacientes com 
IMC> 35 versus pacientes 
com IMC <25 foi de 7,36 
(1,63‐33,14; P  = 0,02).

A obesidade é um 
fator na gravidade 

da doença de SARS 
‐ CoV ‐ 2, tendo o 
maior impacto em 

pacientes com IMC 
≥ 35. Pacientes 
com obesidade 
e especialmente 

aqueles com 
obesidade grave 

devem tomar 
medidas extras para 
evitar contaminação 

por COVID‐ 19, 
reforçando a 

prevenção durante a 
pandemia atual.

CZERNICHOW 
et al (2020).

5795 pacientes 
com idades 
entre 18-
79 anos 

hospitalizados 
em área de 
Paris, com 
infecção 

confirmada por 
SARS-CoV-2. 

Descrever com 
precisão a força 
da associação 

entre obesidade 
em pacientes 
hospitalizados 
com Covid ‐ 19 
e mortalidade e 

esclarecer o risco 
de acordo com 
fatores de risco 

cardiometabólico 
usuais em uma 
grande coorte.

A mortalidade aumentou 
significativamente em 

pessoas com obesidade 
com o seguinte OR em 
IMC 30-35, 35-40 e> 40 
kg / m 2 : 1,89 (IC 95% 
1,45-2,47), 2,79 (1,95-

3,97) e 2,55 (1,62- 3,95), 
respectivamente (18,5‐25 
kg / m 2 , como classe de 

referência). Este aumento é 
válido para todas as classes 

de idade.

A obesidade dobra 
a mortalidade 
em pacientes 

hospitalizados com 
Covid ‐ 19.

ANDERSON et 
al (2020)

2.466 adultos 
hospitalizados 
com infecção 
por síndrome 
respiratória 

aguda grave 
confirmada por 
coronavírus 2 

por um período 
de 45 dias com 

pelo menos 
47 dias de 

observação no 
hospital.

Determinar se 
a obesidade 

está associada 
a intubação ou 

morte, inflamação, 
lesão cardíaca ou 

fibrinólise na doença 
coronavírus 2019 

(COVID-19).

Em comparação com 
pacientes com sobrepeso, 

os pacientes com obesidade 
tinham maior risco de 

intubação ou morte, com o 
maior risco entre aqueles 
com obesidade classe 3 

(razão de risco, 1,6 [IC 95%, 
1,1 a 2,1]).

A obesidade está 
associada a um 

risco aumentado de 
morte ou intubação 

em adultos 
hospitalizados com 

COVID-19 com 
menos de 65 anos. 
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KALLIGEROS 
et al (2020)

103 pacientes 
hospitalizados 
com COVID 

‐ 19. 

Explorar o potencial 
associação da 

obesidade e outras 
doenças crônicas 
com desfechos 
graves, como 

admissão na unidade 
de terapia intensiva 
(UTI) e ventilação 
mecânica invasiva 

(VMI), em pacientes 
hospitalizados com 
doença coronavírus 
2019 (COVID ‐ 19) .

A obesidade grave (IMC ≥ 
35 kg / m 2 ) foi associada 
à admissão na UTI [aOR]: 

5,39, IC 95%: 1,13-
25,64). Além disso, os 

pacientes que necessitaram 
de IMV eram mais 

propensos a ter doenças 
cardíacas (aOR: 3,41, IC 

95%: 1,05-11,06), obesidade 
(IMC = 30-34,9 kg / m 2 ; 
aOR: 6,85, IC 95%: 1,05‐ 

44,82), ou obesidade grave 
(IMC ≥ 35 kg / m 2 ; aOR: 
9,99, IC 95%: 1,39-71,69).

A obesidade grave 
foi associada à 

admissão na UTI, 
enquanto história 

de doença cardíaca 
e obesidade foram 

independentemente 
associados ao uso 

de VMI. 

Tabela 1 – Descrição dos artigos.

IC: intervalo de Confiança; IMC: Índice de Massa Corporal; COVID-19: Corona Virus Disease 2019; 
VMI: Ventilação Mecânica Invasiva; OR: Odds Ratio; aOR: Oodds Ratio Ajustado; SARS-CoV-2: Severe 

Acute Respiratory Syndrome.

Conforme Cai et al (2020) e Simonnet et al (2020) os pacientes que apresentam 
sobrepeso e obesidade têm maior chance de desenvolver sintomas graves da doença 
quando comparados aqueles com peso normal. Além disso Nakeshbandi et al (2020) 
demonstrou que esses indivíduos tem maior risco para indicação de ventilação mecânica 
invasiva, assim com Kalligeros et al (2020) evidenciou maior risco de necessidade de 
terapia intensiva. 

Uma explicação defendida por alguns autores estar relacionada à enzima conversora 
de angiotensina humana 2 (ECA2). Essa enzima parece necessária para ocorrer a entrada 
do coronavírus nas células hospedeiras. A quantidade de ECA2 em tecidos adiposos 
excedem a quantidade expressos no pulmão, dessa forma, na obesidade, devido ao 
excesso de tecido adiposo, possuem maiores níveis de ECA2, o que poderia aumentar sua 
suscetibilidade ao COVID ‐ 19 (KASSIR, 2020).

Outra teoria deve-se ao fato da via mTOR ser hiperativada em pacientes com excesso 
de peso, ressalta-se que essa via é necessária para a replicação desse vírus, logo, supõe-
se que o coronavírus tem uma replicação aumentada nesses indivíduos (BOLOURIAN; 
MOJTAHEDI, 2020).

A obesidade também correlacionou-se significativamente com desfechos negativos 
dessa doença. Um estudo com uma amostragem de 5795 pacientes evidenciou que essa 
condição nutricional duplicou o risco de mortalidade em pacientes com IMC 35-40 Kg/m² 
(OR 2,79) quando comparados com indivíduos com IMC 18,5-25Kg/m² (OR 1,89 [IC 95% 
1,45-2,47]) (CZERNICHOW et al, 2020). 

Da mesma forma, o estudo de ANDERSON et al (2020) os pacientes que apresentaram 
maior grau de obesidade (grau III) mostraram-se com maior risco de mortalidade quando 
comparado com os que apresentavam sobrepeso (OR 1,6 [IC 95%, 1,1 a 2,1]).
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 Além disso, a função mecânica dos pulmões são alteradas significativamente pelo 
excesso de tecido gorduroso no mediastino e nas cavidades abdominais contribuindo para 
disfunção pulmonar. Essa disfunção caracteriza-se por elevação da resistência das vias 
aéreas, distúrbios das trocas gasosas e baixo volume pulmonar e força muscular. Dessa 
forma, a população com Índice de Massa Corporal (IMC) excessivo estão predispostos à 
pneumonia associada à hipoventilação, hipertensão pulmonar e estresse cardíaco (DIXON, 
PETERS, 2018). 

Foi demonstrado em estudos com outras infecções virais que a quantidade de 
gordura corporal excessiva pode modificar a respostas das citocinas levando à uma 
redução da eficiência das células imunocompetentes responsáveis pela função antiviral. 
Além disso, essa condição nutricional parece alterar o equilíbrio dos hormônios endócrinos, 
como a leptina, que afetando a interação entre os sistemas metabólico e imunológico 
contribuindo para exacerbação de doenças virais (ROJAS-OSORNIO, 2019).  

Algumas limitações foram verificadas nesse estudo: os artigos disponíveis foram 
estudos de coorte, a maioria com coleta de dados em prontuário, tendo como risco dados 
indisponíveis podendo afetar nos resultados finais. 

CONCLUSÃO
O presente estudo demonstrou que a obesidade estar relacionada à maior 

necessidade de ventilação mecânica invasiva, terapia intensiva e ao aumento de risco de 
mortalidade.
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