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APRESENTAÇÃO

A saúde coletiva é uma área de conhecimento multidisciplinar, construída na interface 
dos conhecimentos produzidos pelas ciências biomédicas e pelas ciências sociais. Dentre 
outros, tem por objetivo investigar os determinantes da produção social das doenças, com 
o objetivo de planejar a organização dos serviços de saúde, nesse sentido, esse campo 
de estudo possui um tripé de sustentação, que são os Pilares da Saúde Coletiva, e é 
constituído por: Ciências sociais e humanas, Epidemiologia e Planejamento e gestão em 
saúde. 

Baseado na multidisciplinaridade, referida anteriormente,  essa obra presenteia os 
leitores com temas que irão perpassar pelos 3 pilares da Saúde Coletiva, como por exemplo 
nas Ciências sociais e humanas, há uma abordagem que associa a doença como algo 
além da configuração biológica, levando em consideração o social, cultural, educacional, 
especificidades do ser humano, aqui teremos temas de Educação em saúde, Formação 
Continuada, Prevenção e Promoção à saúde em variados contextos, Saúde mental, do 
trabalhador, do idoso, da gestante, medicina tradicional chinesa. 

Partindo desse enfoque teremos os capítulos: 1. Ações de educação em saúde 
do PET-saúde, interprofissionalidade; 2. Educação Permanente em saúde: estratégia 
para qualificação dos processos de trabalho do Hospital Geral de Palmas; 3. Formação 
Continuada em letramento em saúde por meio de parcerias internacionais; 4. Construindo 
uma Universidade Promotora de Saúde: experiência da Universidade de Playa (Chile); 5. 
Promoção e Educação em Saúde no HiperDia (sistema que facilita o acesso dos Hipertensos 
e Diabéticos aos medicamentos); 6. Realização de workshop por pós-graduandos na 
perspectiva da violência contra mulher; 7. Consultório na Rua ajuda no combate ao HIV-
AIDS; 8. A música como ferramenta terapêutica no cuidado a prematuros; 9. Estratégias 
de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica em adultos; 10. Cuidando 
um pouco mais: prevenção do Zika Vírus em gestantes; 11. Construção de uma história 
em quadrinhos para promoção da alimentação saudável na infância; 12. Escalda pés 
como promotor de saúde; 13. Medicina tradicional chinesa: compreendendo a estrutura 
energética e funções do elemento água.

Além disso, esse e-book proporciona uma visão ampliada sobre as temáticas: 
Epidemiologia, Políticas, Planejamento e Gestão em saúde, como é demonstrado nos 
capítulos: 14. Sífilis congênita e o cuidado compartilhado entre maternidade e atenção 
básica; 15. Consumo de carnes processadas como um dos fatores de desenvolvimento 
de adenocarcinoma de estômago; 16. Evolução do Programa de saúde do trabalhador 
no Município Centro – Tabasco (México, 2012); 17. Liderança de enfermagem em tempos 
de Covid-19; 18. Mecanismos pelos quais a metformina se relaciona com a redução da 
concentração de vitamina B12; 19. Inquérito epidemiológico em comunidades quilombolas 



do município de Santarém-PA; 20. Perfil Epidemiológico das Arboviroses no Estado do 
Ceará, no período de 2015 a 2019; 21. Sistema de monitoramento de Dengue do Município 
de São José dos Campos; Perfil Epidemiológico de internações por fraturas em mulheres 
idosas no Estado do Rio de Janeiro; 22. Inovando o cuidar e empoderando usuários e 
familiares em sofrimento psíquicos; 23. Centros de Atenção Psicossocial: a importância do 
acompanhamento e tratamento do usuário de álcool e outras drogas; 24. Integralidade na 
atenção ao idoso potencializa envelhecimento saudável; 25. Efeitos do nintendo wii fit na 
melhora do equilíbrio, funcionalidade e qualidade de vida de uma idosa; 26. Promoção de 
atividades de forma remota para idosos; 27. Efeitos de um programa de exercício físico na 
recuperação de paciente com lesão total do tendão calcâneo; 28.Tumor Filoide maligno. 

Sabemos o quanto é importante e urgente divulgar os avanços da ciência e da 
saúde, seus impasses, desafios, perdas e ganhos para construir habilidades e vencer 
barreiras na oferta dos serviços e atendimentos de saúde brasileira, por isso a Atena 
Editora proporciona através dessa coletânea uma rica divulgação de trabalhos científicos 
para que os pesquisadores da área da saúde possam expor os resultados de seus estudos. 

Isabelle Cerqueira Sousa 
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RESUMO: A redução de água potável é uma 
problemática que vem se acentuando nas 
últimas décadas, em decorrência da taxa de 
crescimento populacional, forma de consumo e 
pelo gerenciamento ambiental realizado pelos 
governos e instituições, essa escassez além de 
causar prejuízos a saúde, aumentando os agravos 
relacionados a doenças de veiculação hídrica, 
tem gerado alterações no padrão ecológico, 
causando impactos negativos para fauna e 
flora. Objetivo: Identificar as vulnerabilidades 
sociais e individuais para infecção de doenças 
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por veiculação hídrica em comunidades ribeirinhas quilombolas do município de Santarém-
Pará. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, descritivo, analítico com 
abordagem quantitativa realizado em duas comunidades quilombolas do município de 
Santarém, através de um inquérito epidemiológico, sendo realizado tratamento estatístico, 
transcritos para o programa SPSS através do teste X2 (Quiquadrado). Resultado: Acerca 
da água utilizada para consumo, 32 (50.79%) pessoas relataram consumir a água do rio, 
16 (25.4%) que retiravam a água do poço, e 15 (23.81%) pessoas do microssistema, sendo 
que a maioria, independente da forma como coletam essa água, realizavam a cloração 
(57.14%), filtração (11.11%), fervura (1.59%), outro (4.76%) e sem tratamento (25.4%), 
quando aplicados os testes para avaliação de questões de saúde relacionados, houve a 
citação tanto no histórico pessoal quanto familiar sobre a presença do agravo Parasitoses, 
de forma significativa. Conclusão: Os fatores socioeconômicos e comportamentais de risco, 
influenciam direta ou indiretamente na condição de vida do ser humano refletindo no processo 
saúde e doença em comunidades ribeirinhas quilombolas da região amazônica, além de que 
a antropização gera prejuízos a fauna e flora, e a longo prazo pode afetar a disponibilidade 
de água doce e alimentos, sendo que essas comunidades se utilizam dos recursos naturais 
como subsistência.
PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade social, Água, Tratamento da água.

EPIDEMIOLOGICAL SURVEY IN QUILOMBOLA COMMUNITIES IN THE 
MUNICIPALITY OF SANTARÉM-PA

ABSTRACT: The reduction of drinking water is a problem that has been increasing in recent 
decades, due to the rate of population growth, form of consumption and the environmental 
management carried out by governments and institutions, this scarcity in addition to 
causing damage to health, increasing the health problems related to waterborne diseases 
have generated changes in the ecological pattern, causing negative impacts on fauna and 
flora. Objective: To identify the social and individual vulnerabilities for waterborne disease 
infection in riverside quilombola communities in the municipality of Santarém-Pará. Method: 
This is an epidemiological, cross-sectional, descriptive, analytical study with a quantitative 
approach carried out in two quilombola communities in the municipality of Santarém, through 
an epidemiological survey, with statistical treatment, transcribed to the SPSS program using 
the X2 test (Chi-square). Result: Regarding the water used for consumption, 32 (50.79%) 
people reported consuming water from the river, 16 (25.4%) who drew water from the well, 
and 15 (23.81%) people from the microsystem, the majority being independent the way they 
collect this water, they performed chlorination (57.14%), filtration (11.11%), boiling (1.59%), 
other (4.76%) and without treatment (25.4%), when applying the tests to assess health issues 
related, there was a citation both in the personal and family history about the presence of the 
disease Parasitosis, in a significant way. Conclusion: The socioeconomic and behavioral risk 
factors directly or indirectly influence the condition of human life, reflecting in the health and 
disease process in riverside quilombola communities in the Amazon region, in addition to 
the fact that anthropization causes damage to fauna and flora, and in the long run term can 
affect the availability of fresh water and food, as these communities use natural resources for 
subsistence.
KEYWORDS: Social vulnerability, Water, Water treatment.
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1 |  INTRODUÇÃO
O Brasil, país de grande extensão territorial e diversidade étnica cultural, apresenta 

realidades diferenciadas quanto ao processo saúde doença (PELLON; VARGAS, 2010). 
Este fato deve-se não só pela economia, meio ambiente, paradigmas que orientam o 
modelo de saúde, mas pelo isolamento geográfico de algumas populações. Na Amazônia, 
apesar dos esforços em ampliar e implantar novos serviços de saúde, existem localidades 
ainda sem acesso a assistência básica em saúde como as populações tradicionais. 

As populações tradicionais são consideradas grupos sociais que exercem atividades 
em pequena escala e/ou pratiquem a agricultura camponesa entre outras atividades. Desta 
forma estas sociedades formam maneiras peculiares de manejo para os recursos naturais 
sem está visando prioritariamente o lucro, mas com crescimento socioeconômico e cultural 
do grupo.  

Dentre os agravos em saúde com grande incidência nestas áreas, têm-se as doenças 
de veiculação hídrica, uma delas, as parasitoses são associadas a falta de saneamento e 
baixa condições de vida relacionado ao crescimento urbano e populacional especialmente 
em subdesenvolvidos. As doenças parasitarias possuem como sua principal característica 
o fator debilitante, podendo apresentar diversas manifestações clínicas como: diarreias, 
desidratação, anemias podendo comprometer o desenvolvimento e a disposição bem-
sucedida nas atividades (OLIVEIRA, 2013).

As parasitoses intestinais, apesar da baixa da patogenicidade, nos últimos anos 
têm apresentado algumas manifestações graves, principalmente quando associadas 
com outras patologias. Os parasitas frequentemente encontrados em humanos estão 
os helmintos como: Ascaris Lumbricoides, Trichuris trichiura, ancilostomideos, e os 
protozoários Entamoeba histolytica e Giárdia intestinalis (HARHAY, 2010)

Na América latina, o Brasil apresentou elevada prevalência de parasitoses, 
entretanto número dos casos apresentava-se nos escolares com idade de 5-14 anos, 
estes números de casos podem estar relacionados as peculiaridades de cada região tanto 
nas áreas urbanas quanto rural, diferenciando a prevalência de acordo com cada parasita 
(OLIVEIRA, 2013).

Na região norte a disseminação dessas parasitoses assemelha-se ao restante do 
país e os parasitas mais frequentes encontrados na Amazônia são Ascaris Lumbricoides, 
Trichuris trichiura, ancilostomideos, Entamoeba histolytica e Giárdia intestinalis. (BRAZ et 
al., 2015).

Avaliando as condições precárias encontradas em comunidades ribeirinhas, na 
Amazônia, surgiu a proposta deste artigo, com intuito de identificar as vulnerabilidades 
sociais e individuais para infecção de doenças por veiculação hídrica em comunidades 
ribeirinhas quilombolas do município de Santarém-Pará.
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2 |  METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, descritivo, analítico com 

abordagem quantitativa realizado em duas comunidades quilombolas do município de 
Santarém, através de um inquérito epidemiológico, sendo realizado tratamento estatístico, 
transcritos para o programa SPSS através do teste X2 (Quiquadrado).

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Acerca da água utilizada para consumo, 32 (50.79%) pessoas relataram consumir 

a água do rio, 16 (25.4%) que retiravam a água do poço, e 15 (23.81%) pessoas do 
microssistema, sendo que a maioria, independente da forma como coletam essa água, 
realizavam a cloração (57.14%), filtração (11.11%), fervura (1.59%), outro (4.76%) e sem 
tratamento (25.4%), comparando com dados de uma comunidade quilombola próxima a 
zona metropolitana de Belém, Freitas et al. (2018) relata que a água usada era 42.31% 
do poço raso, 55.38% do poço artesiano e 2.31% direto do igarapé, ambas não tratadas. 

Dados do estado do Pará (IBGE, 2019), 43.9% utilizam a água do poço, 49.5% 
do microssistema, e somente 6.5% consomem de fonte/nascente e/ou rio, similares ao 
encontrados por Freitas et al. (2018). Pinho et al. (2015) também cita dados análogos ao 
estudo de Freitas et al. (2018), onde 91.3% das casas não realizam nenhum tratamento da 
água consumida.

Portanto, percebe-se que apesar dos dados da pesquisa terem dados piores quando 
se referem a fonte, onde a maioria é retirada do rio Amazonas, que pode levar a várias 
doenças de veiculação hídrica, nas comunidades avaliadas tem-se uma preocupação 
maior quanto ao tratamento da água, mesmo que nem sempre o processo escolhido seja 
eficaz para evitar as contaminações. 

Quando questionados se havia cemitério perto do domicilio, 3 pessoas citaram que 
sim, e apesar de ser um quantitativo pequeno, merece atenção, pois com a decomposição 
dos corpos, há a formação de necrochorume, e este pode contaminar o solo, que na 
maioria do tempo ocorre de forma lenta, com a agua das chuvas, mas por ser áreas em 
que parte do tempo ficam alagadas, e as residências próximas utilizarem a água do rio para 
consumo, podem conter metais pesados, fungos, bactérias, vírus, dentre outros, por isso 
alguns autores relatam certa preocupação com a manutenção de cemitérios horizontais, 
pois pode ser um fator desencadeante de problemas de saúde, por isso deveriam se ter 
estudos mais aprofundados sobre a potabilidade da água para consumo (KEMERICH ET 
AL., 2014; MCGOWAN & PRANGNELL, 2015; ROCHA, 2017). 

Outro questionamento foi se há banheiro dentro da residência, e somente 17 
pessoas disseram que sim, a maioria relatou que não, 46 (73.02%), quando comparado 
aos dados do Pará, em 2019, 87.1% tinham banheiro dentro do domicilio, e no Brasil 
97.8%, segundo dados IBGE (2019), mostrando as disparidades de realidades, o estado 
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com menor percentual foi o Acre, com 80.2%, mostrando que a região norte tem os 
piores índices, justamente pela dimensão geográfica e vulnerabilidades das populações 
tradicionais (quilombolas, indígenas e ribeirinhos).

Uma preocupação quanto a esta informação é quanto a utilização da fossa negra, 
como mostra a figura 10, onde 68,25% pessoas relatam que o destino das fezes e urina 
é por este meio, sendo que na época das cheias é despejado diretamente no rio. Freitas 
et al. (2018) relatam que 2,31% da população em seu estudo tem uma fossa rudimentar 
para escoamento dos dejetos sólidos e líquidos, 66,15% fossa séptica e 31,54% banheiro 
no fundo do quintal, demonstrando que o descarte dos dejetos ainda é feito de maneira 
inapropriada, que causa prejuízos a qualidade de água da população.

Michiani & Asano (2019) descrevem em seu estudo, que para entender esse 
problema é necessário avaliar a constituição histórica dessas populações, a chamada 
“cultura fluvial”, onde pela baixa escolaridade, condições de moradia e renda, escassez de 
políticas públicas voltadas para essas áreas, as vulnerabilidades sociais se intensificam, 
gerando condições de moradia insalubres, com efeitos negativos ao meio ambiente e a 
qualidade de vida dos habitantes locais. 

4 |  CONCLUSÃO
Os fatores socioeconômicos e comportamentais de risco, influenciam direta ou 

indiretamente na condição de vida do ser humano refletindo no processo saúde e doença 
em comunidades ribeirinhas quilombolas da região amazônica, além de que a antropização 
gera prejuízos a fauna e flora, e a longo prazo pode afetar a disponibilidade de água 
doce e alimentos, sendo que essas comunidades se utilizam dos recursos naturais como 
subsistência.
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