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APRESENTAÇÃO
Desde os primeiros reportes epidemiológicos na China em dezembro de 2019 que 

sinalizavam o alerta de uma pneumonia de rápido contágio até então desconhecida, os 
números gerais de infecção e mortalidade pelo novo coronavírus tem sido alarmantes. 
No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 e conforme dados 
do Ministério da Saúde, até o fechamento da organização deste e-book, o país totalizava 
213.817.90 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e 595.446 óbitos por COVID-19. 
Também até o fechamento da organização deste e-book, o Brasil já havia imunizado 
totalmente 87.436.784 indivíduos – o que representa 40,99% da população brasileira – 
segundo o consórcio nacional de veículos de imprensa.

A comunidade científica nacional rapidamente se voltou ao estudo da pandemia do 
novo coronavírus: Mota e colaboradores no artigo “Produção científica sobre a COVID-19 no 
Brasil: uma revisão de escopo” encontraram, apenas até maio de 2020, 69 publicações em 
revistas nacionais sobre assuntos relacionados à COVID-19; no entanto, além de algumas 
lacunas investigativas como a realização de ensaios clínicos randomizados e revisões 
sistemáticas, os autores atestam que “(...) a produção científica nacional sobre a COVID-19 
tem papel imediato na formulação de políticas públicas de enfrentamento da doença e na 
orientação de decisões clínicas no que tange as ações de prevenção e tratamento (…) 
cabendo às universidades brasileiras o papel de protagonistas nessa produção”.

Pensando neste cenário, a Atena Editora convida seus leitores a estudar a obra 
“COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais”. Para este e-book foram 
revisados e selecionados 44 artigos técnicos e científicos que aqui estão dispostos em 
dois volumes: o primeiro aborda os aspectos patológicos, clínicos e epidemiológicos da 
COVID-19 e, no segundo volume, encontram-se os trabalhos que investigaram os impactos 
socioambientais da pandemia em diversos grupos e/ou comunidades brasileiras.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: Introdução: A pandemia da COVID-19 
representa um grave problema de saúde pública 
mundial, em especial, devido à alta taxa de 
transmissibilidade e à forma desregulada com 
a qual o vírus age no organismo humano, 
consequente, com a sobrecarga da rede de 
atendimentos médicos. Diversas variáveis 
parecem estar envolvidas no prognóstico 
dos pacientes com suspeita de COVID-19, 
destacando-se os fatores fixos, tais quais dados 
epidemiológicos e demográficos. Objetivo: 
analisar o perfil epidemiológico e demográfico de 
pacientes com suspeita de COVID-19 atendidos 
em uma unidade de referência para atendimento 
exclusivo de COVID-19 na Região Norte. Método: 
realizou-se um estudo observacional, descritivo, 
retrospectivo e unicêntrico, em pacientes com 
sintomas sugestivos de COVID-19 na Policlínica 
Metropolitana de Belém, no período de maio e 
junho de 2020. Dentre os métodos estatísticos, foi 
feita uma caracterização percentual e quantitativa 
casuísticas. Além de variáveis categóricas foram 
correlacionadas entre si através dos testes Qui-
quadrado e Teste G. Resultados: foram analisados 
4.245 pacientes, sendo 2.495 (58,82%) do sexo 
feminino, na faixa etária de 41-50 anos (23,44%), 
sem acometimento pulmonar (54,96%) que 
procuraram por atendimento médico. Deste 
total, 1.912 pacientes apresentaram alteração 
tomográfica sugestiva de COVID-19, seja leve 
(<5%), moderado (5-25%) ou grave (>50%), 
sendo 55,13% do sexo feminino, com média de 
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54 anos. Notou-se relação significativamente significativa entre: sexo x grau de acometimento 
pulmonar; faixa etária x grau de acometimento pulmonar. Conclusões: a população observada 
com predomínio de mulheres, com média de 49 anos e sem anormalidades no exame de 
imagem. No que tange aos pacientes com tomografia sugestiva de COVID-19, há predomínio 
de mulheres, com idade média de 54 anos, com acometimento pulmonar leve. É de suma 
importância, portanto, estratégias eficazes de prevenção e de conduta para cada população, 
especialmente, as consideradas de maior risco, garantindo uma otimização dos recursos de 
saúde pública.
PALAVRAS - CHAVE: Perfil epidemiológico. Tomografia Computadorizada de Tórax. 
COVID-19.

COVID-19: EPIDEMIOLOGICAL DATA IN A REFERENCE CENTER IN THE 
AMAZON

ABSTRACT: Introduction: The COVID-19 pandemic represents a serious public health 
problem worldwide, especially due to the high rate of transmission and the unregulated way in 
which the virus ages in the human body, resulting in an overload of the medical care network. 
Several variables seem to be involved in the prognosis of patients with suspected COVID-19, 
highlighting fixed factors, such as epidemiological and demographic data. Objective: to 
analyze the epidemiological and demographic profile of patients with suspected COVID-19 
treated at a referral unit for exclusive care of COVID-19 in the Northern Region. Method: an 
observational, descriptive, retrospective and single-center study was carried out in patients 
with symptoms suggestive of COVID-19 at the Metropolitan Polyclinic of Belém, from May to 
June 2020. Among the statistical methods, a percentage and characterization was performed. 
quantitative cases. In addition to categorical variables, they were correlated with each other 
using the Chi-square and G Test. Results: 4,245 patients were analyzed, of which 2,495 
(58.82%) were female, aged 41-50 years (23.44%), without pulmonary involvement (54.96%) 
who sought medical care. Of this total, 1,912 patients had CT abnormalities suggestive of 
COVID-19, either mild (<5%), moderate (5-25%) or severe (>50%), with 55.13% female, with a 
mean of 54 years old. There was a significantly significant relationship between: sex x degree 
of pulmonary involvement; age group x degree of pulmonary involvement. Conclusions: the 
population observed was predominantly female, with a mean age of 49 years and without 
imaging abnormalities. Regarding patients with tomography suggestive of COVID-19, there 
is a predominance of women, with a mean age of 54 years, with mild pulmonary involvement. 
Therefore, effective prevention and conduct strategies for each population are of paramount 
importance, especially those considered to be at higher risk, ensuring an optimization of 
public health resources. 
KEYWORDS: Epidemiological profile. Chest Computed Tomography. COVID-19.

INTRODUÇÃO 
Diversos casos de pneumonia de origem desconhecida foram notificados, em 

dezembro de 2019, na cidade de Wuhan (WANG et al, 2020). Em fevereiro de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) nomeou, a partir de então, a Doença Coronavírus-19 
(COVID-19) (YU et al, 2020), haja vista que o patógeno identificado pertence ao grupo 
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β-coronavírus (ZHANG et al, 2020). Esta afecção, devido à alta transmissibilidade, 
alastrou-se por inúmeros países, sendo considerada em março, pela OMS, uma pandemia 
(CAPONE et al, 2020), representando um grave problema de saúde pública.

A OMS, até junho de 2021, registrou um total de 177.866.160 casos confirmados 
da COVID-19 em todo mundo, sendo que somente o continente americano é responsável 
por 40% desses casos (OMS, 2021), merecendo destaque o Brasil com 18.169.881 casos 
acumulados. A região Norte, a maior em extensão do país, registrou um coeficiente de 
incidência de 9.221,9 casos/100.000 habitantes e de mortalidade de 233,8 óbitos/100.000 
habitantes, merecendo destaque o Estado do Pará, o mais populoso, com 548.490 casos 
acumulados (BRASIL, 2021).

A COVID-19 é transmitida de pessoa a pessoa por meio de contato direto ou inalação 
de partículas infectadas (ZHANG et al, 2021), com período de incubação, aproximadamente, 
de 3 a 14 dias (PASOMSUB et al, 2021). O teste padrão ouro para o diagnóstico é o de 
detecção viral por reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR), capaz de ser 
detectado com sensibilidade e especificidade maiores em amostras respiratórias (ZHANG et 
al, 2021). Ademais, existem os testes imunoenzimáticos (ELISA), que podem ser realizados 
quando o indivíduo já possui resposta humoral, de modo geral, a partir do 5º dia (MAGNO 
et al, 2020). A tomografia computadorizada (TC) de tórax, além disso, tem-se mostrado um 
instrumento de grande interesse, visto que a maioria dos pacientes acometidos apresentam 
manifestações típicas, em especial, a opacidade em vidro fosco (WANG et al, 2020). A TC 
de tórax, dessa forma, tem grande auxílio no diagnóstico da COVID-19 e, quando aliada a 
RT-PCR, apresenta uma alta sensibilidade (97%) (LI e XIA, 2020).

Diversos fatores parecem influenciar no prognóstico dos pacientes com a COVID-19, 
como: idade avançada, sexo e comorbidades (SADEGHI et al, 2020). Dados demográficos 
também estão envolvidos, devido às disparidades de acesso à informação e aos cuidados 
de saúde (MATANGILA et al, 2020), possibilitando assim uma infecção pela comunidade 
(ZHANG et al, 2020). 

O estudo, por conseguinte, tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico e 
demográfico de pacientes com suspeita de COVID-19 atendidos em uma unidade de 
referência na Região Norte para COVID-19, sendo de suma importância a caracterização 
destes perfis com o intuito de otimizar os recursos de saúde, além de criar medidas eficazes 
de promoção à saúde e prevenção da doença. 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo observacional, descritivo, retrospectivo e unicentro. O estudo 

foi realizado na Policlínica Metropolitana do Pará, em Belém, o maior centro de referência 
em atendimento exclusivo de pacientes com sintomas sugestivos de COVID-19. Este estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) Instituto de Ciências da Saúde (ICS) 
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da Universidade Federal do Pará (UFPA), mediante parecer de número 4.060.995.
Foram incluídos na pesquisa pacientes de ambos os sexos, em qualquer faixa 

etária, que procuraram o atendimento na Policlínica Metropolitana de Belém, no período 
de maior fluxo de atendimento, quando a doença atingiu o auge de contaminação e de 
mortalidade na Região (HOL, 2020), maio e junho de 2020, obtendo-se uma amostra 
por conveniência de 4.245 pacientes. A partir dos prontuários dos pacientes, obteve-se 
informações epidemiológicas e sociodemográficas.

Os resultados foram analisados pelo software BioEstat 5.0 e EpiInfo 7.0.  Dentre 
os métodos estatísticos que foram utilizados, foi feita uma caracterização percentual 
e quantitativa casuísticas. Variáveis categóricas (dados epidemiológicos x grau de 
acometimento pulmonar) foram correlacionadas entre si através dos testes Qui-quadrado 
e Teste G.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
As pesquisas epidemiológicas sobre a COVID-19 têm se concentrado, especialmente, 

em países da alta renda, como Estados Unidos e Coréia do Sul (WHO, 2020), todavia, em 
países de baixa e média renda podem diferir dos demais, haja vista que a dinâmica de 
transmissão depende das características epidemiológicas e demográficas desta população, 
além da capacidade de o sistema de saúde reagir à sobrecarga (KELLY-CIRINO et al, 
2019). 

O quadro clínico é variável, desde casos assintomáticos, a casos graves, podendo 
evoluir para Síndrome Respiratória Aguda Grave (WANG et al, 2021), insuficiência cardíaca 
aguda, lesão renal aguda, sepse, choque, morte (CHATER et al, 2020). Os sintomas mais 
frequentes incluem febre, tosse seca, dispneia, fadiga e linfopenia (ZHANG et al, 2020), 
sendo, por vezes, difícil distinguir, com base na sintomatologia, de outras patologias virais 
(WANG et al, 2020). Estima-se que, na Região Norte, 56,1% (IC95%: 24,3%-83,6%) da 
população que apresentou quaisquer sintomas sugestivos de COVID-19 buscaram por 
atendimento médico (MACINKO et al, 2020), representando um número significativo.

Dentre os pacientes que procuraram atendimento na Policlínica Metropolitana de 
Belém, primeiro local de referência em atendimento de COVID-19 na capital paraense, no 
período do primeiro pico da pandemia em 2020 (Tabela 1), destaca-se a maior prevalência 
de mulheres, representando 58,82% dos pacientes. Pode-se correlacionar, a partir disso, 
o fato de as mulheres, geralmente, possuírem maiores taxas de utilização do sistema de 
saúde regularmente (MACINKO et al, 2020). Ademais, estudos em países desenvolvidos, 
sugerem que as mulheres são mais propensas a acreditar que a COVID-19 apresenta riscos 
à saúde (GALASSO et al, 2020), corroborando à maior busca ao atendimento médico.

No que tange a faixa etária, a maior prevalência foi de 41 a 50 anos, equivalente 
a 23,44% dos pacientes, com uma média de 49 anos, faixa etária economicamente ativa, 
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sendo por vezes a responsável pela renda familiar, consequentemente, mais exposta ao 
vírus. Este grupo etário merece certa atenção, haja vista que, em especial, em populações 
de baixa renda estão mais propensos à infecção, devido ao uso de transporte público e 
condições inadequadas de saneamento (MENDONÇA et al, 2020), também são importantes 
transmissores, visto a dificuldade de manter isolamento social dos idosos e seus familiares 
(BARBOSA et al, 2020). 

A composição familiar dos idosos representa risco, além do supracitado, pois idosos 
que moram sozinhos podem necessitar de ajuda para as atividades básicas, para cuidados 
à saúde e também de suporte afetivo (ROMERO et al, 2021). Com relação aos idosos, 
estes correspondem a 24,78% dos atendidos, amostra de grande relevância, uma vez 
que, dentre os principais fatores de risco para internação, encontra-se idade acima de 60 
anos (BASTOS et al, 2020). Ademais, outros fatores de riscos para quadros mais graves 
de COVID-19, como diabetes, deficiência no sistema imune, doenças cardiovasculares, 
respiratórias e cerebrais são mais prevalentes neste grupo etário (ATZRODT et al, 2020), 
aumentado, assim, a morbimortalidade. 

PERFIL N %

Sexo: (n=4.245)

Feminino 2.497 58,82

Masculino 1.748 41,18

Idade: (n=4.244)

Idade (média em anos) 49 ± 15,7 -

1 – 5 3 0,07

6 – 10 10 0,24

11 – 15 18 0,42

16 – 20 68 1,60

21 – 25 166 3,91

26 – 30 260 6,13

31 – 35 349 8,22

36 – 40 427 10,06

41 – 45 520 12,25

46 – 50 475 11,19

51 – 55 463 10,91
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56 – 60 432 10,18

61 – 65 395 9,31

66 – 70 275 6,48

71 – 75 167 3,93

76 – 80 113 2,66

81 – 85 69 1,63

86 – 90 26 0,61

91 – 95 5 0,07

96 – 100 2 0,05

101 – 105 1 0,02

 106 – 110 1 0,02

TABELA 1: Dados epidemiológicos dos pacientes atendidos com suspeita de COVID-19 na Policlínica 
Metropolitana de Belém em maio e junho de 2020- Belém/PA.

FONTE: Protocolo de Pesquisa.

Em uma meta análise de 2.738 casos, a taxa positiva, a partir do resultado da 
Tomografia Computadorizada (TC) de Tórax foi de 89,76% entre os pacientes com suspeita 
de COVID-19 (BAO et al, 2020), sendo que alguns pacientes podem apresentar reação 
em cadeia polimerase de transcrição reversa (RT-PCR) negativa inicialmente, porém com 
anormalidades na TC de tórax (XIE et al, 2020). A TC de tórax, portanto, desempenha papel 
importante no diagnóstico precoce de COVID-19, sendo necessário ressaltar que atrasos 
no diagnóstico afetam o rápido isolamento dos casos suspeitos, o que é fundamental para 
reduzir o número reprodutivo do vírus (HAW et al, 2020).

Com relação ao grau de acometimento pulmonar (Gráfico 1), 54,96% da casuística 
não apresentaram acometimento sugestivo para COVID-19, enquanto 32,41% apresentaram 
acometimento pulmonar leve, ou seja, menor que 5% do parênquima pulmonar, corroborando 
com estudos prévios (AGRO et al, 2020). O receptor celular do SARS-Cov-2 é a ACE2, 
presente nos rins, coração e, principalmente, nos alvéolos pulmonares (ANDERSEN et al, 
2020). Dentre as suas estruturas, a proteína Spikes (S) merece destaque por se ancorar 
aos receptores de ACE2, para posterior entrada nos pneumócitos e a proteína N, por 
ser responsável pela replicação viral (PASCOAL et al, 2020). As falhas nos mecanismos 
imunológicos do hospedeiro geram quadros graves, devido à “tempestade de citocinas”, 
sendo restrita a uma amostra menor (AGRO et al, 2020).
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GRÁFICO 1: Tomografia de tórax dos pacientes atendidos com suspeita de COVID-19 na Policlínica 
Metropolitana de Belém em maio e junho de 2020- Belém/PA.

1.912 pacientes que apresentaram TC de tórax compatível com vidro fosco, 
sugestivo de COVID-19 (Tabela 2), dentre estes, 55,13% eram do sexo feminino, porém 
a literatura sugere que os estrogênios, especialmente, E2 e também os sintéticos, como 
o etinilestradiol, como fatores protetores das complicações mais graves da COVID-19 
(GRANDI; FACCHINETTI; BITZER, 2020), mulheres buscaram por mais atendimento 
médico e, por conseguinte, pode-se considerar um possível viés. Estudos apontam, 
inclusive, que os homens são mais propensos aos casos mais graves por apresentarem 
níveis circulantes de Enzima Conversora de Angiotensina-2 (ACE2) mais elevados, sendo 
a alta expressão proteica deste receptor, em órgãos específicos, mais correlacionada a 
falência desses órgãos (JIN et al, 2020), apresentando, neste estudo correlação estatística 
significa, correlação entre gravidade da TC e sexo masculino. 

Com relação à idade dos pacientes com TC de tórax sugestiva de COVID, a média 
se elevou para 54 anos, com maior incidência na faixa etária de 51-60 anos, além disso, 
destaca-se uma correlação estatisticamente significativa, em que o grau de acometimento 
pulmonar é mais grave quanto maior a faixa etária. Este dado corrobora com a literatura, 
tendo em vista que idosos apresentam maior incidência de casos graves e taxas de 
mortalidade pela COVID-19 que variam de 4,3 a 10,5%, de 75 a 84 anos, e de 10,4% a 
27,3% para maiores de 85 anos (ATZRODT et al, 2020). Em estados menos desenvolvidos, 
como o Pará, uma possível explicação para maiores taxas de mortalidade nesta população 
se associa à dificuldade de acesso e disponibilidade de serviços de saúde (BARBOSA et 
al, 2020).
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GRAU DE ACOMETIMENTO 
PULMONAR LEVE MODERADO GRAVE p- Valor

Sexo: (n=1.912)

Feminino 801 217 36

Masculino 575 235 48 <0.0001*

Idade: (n=1.911)

Idade (média em anos) 54 ± 14,7

1 – 10 2 0 1

11 – 20 8 0 0

21 – 30 90 8 3

31 – 40 234 42 6

41 – 50 317 83 11

51 – 60 336 124 21

61 – 70 242 122 26

71 – 80 104 57 12

81 – 90 40 16 4

91 – 100 1 0 0

101 - 110 1 0 0 <0.0001**

TABELA 2: Grau de acometimento pulmonar a partir da TC de tórax com base no sexo e na faixa etária 
da casuística de pacientes atendidos com suspeita de COVID-19 na Policlínica Metropolitana de Belém 

em maio e junho de 2020- Belém/PA.

FONTE: Protocolo de Pesquisa.

*Teste Qui-quadrado.

**Teste G.

CONCLUSÃO
Observou-se, no estudo, o seguinte perfil epidemiológico de pacientes atendidos 

com suspeita de COVID-19: mulheres, entre 41 a 50 anos, com idade média entre os 
pacientes de 49 anos, sem anormalidades no exame de imagem. Com relação ao perfil 
epidemiológico dos pacientes com tomografia de tórax com alterações sugestiva de 
COVID-19, eis que são mulheres, na faixa etária de 51 a 60 anos, com idade média de 
54 anos, com comprometimento pulmonar leve, ou seja, menor que 5% do parênquima 
pulmonar.

Notou-se relação estatisticamente significativa, entre o sexo masculino e o grau 
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de acometimento pulmonar, isto é, homens apresentam maiores chances de apresentar 
quadros mais graves. Além disso, outra relação estatística significativa foi relatada, entre a 
faixa etária e o acometimento pulmonar, em outras palavras, quanto maior a idade, maiores 
são as chances de apresentar quadros mais graves.

É de suma importância, diante disso, a valorização da Tomografia Computadorizada 
de Tórax como um instrumento na triagem de pacientes com suspeita de COVID-19, a 
fim de diagnosticar de forma precoce a doença, possibilitando assim assistência médica 
o quanto antes, além garantir um isolamento social adequado dos casos. É fundamental, 
ademais, identificar os principais aspectos epidemiológicos e radiográficos sugestivos da 
doença, podendo então estimar a gravidade desta, para garantir um atendimento ágil, 
otimizando os recursos de saúde pública, além de propiciar melhores condutas a serem 
escolhidas a depender do caso e da população em questão.
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