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RESUMO: Em dezembro de 2019 emerge em 
Wuhan, na China, a Doença por novo coronavírus 
(COVID-19), causada pela infecção pelo 
vírus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2).  Este estudo teve 
como objetivo fazer um levantamento da literatura 
sobre o uso da vitamina D na prevenção da 
infecção do COVID 19. Foi realizado uma revisão 
bibliográfica de 2019 à 2021 em plataformas 
digitais. Estudos mostram que a vitamina D 
apresenta mecanismos diferentes para combater 
infeções e até mesmo diminuir mortalidade, pois 
ela fortalece a imunidade inata, dessa forma, 
contribui para diminuição do risco de infecção 
e de transmissão viral. Com base neste estudo 
é possível verificar que apenas as medidas de 
higiene não são suficientes para proteger da 
COVID 19, sendo importante adotar medidas 
alternativas para melhorar o sistema imunológico 

e dessa forma fortalecer ainda mais o organismo 
contra futuros danos.
PALAVRAS-CHAVE: Vitamina D; COVID 19; 
Imunidade.

USO OF VITAMIN D IN THE PREVENTION 
OF COVID-19: A LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: In December 2019, new coronavirus 
disease (COVID-19) emerges in Wuhan, 
China, caused by infection by the SARS-CoV-2 
virus (Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2). This study aimed to survey the 
literature on the use of vitamin D in the prevention 
of COVID 19 infection. A literature review was 
carried out from 2019 to 2021 on digital platforms. 
Studies show that vitamin D has different 
mechanisms to fight infections and even reduce 
mortality, as it strengthens innate immunity, thus 
contributing to a reduction in the risk of infection 
and viral transmission. Based on this study, it is 
possible to verify that hygiene measures alone 
are not enough to protect against COVID 19, 
it is important to adopt alternative measures to 
improve the immune system and thus further 
strengthen the body against future damage.
KEYWORDS: Vitamin D; COVID-19; Immunity.

1 |  INTRODUÇÃO 
Em dezembro de 2019 emerge em 

Wuhan, na China, a Doença por novo coronavírus 
(COVID-19), causada pela infecção pelo 
vírus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2). Embora esta doença 

http://lattes.cnpq.br/0322741349406601
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possui taxa de letalidade em pacientes graves de cerca de 2%, sua transmissibilidade é 
alta, o que contribuiu para o contágio de grandes populações ao redor do mundo e resultou 
na Pandemia de COVID-19  (LEUNG, 2021; WU; MCGOOGAN, 2020). 

Dentre os países da América do Sul, o Brasil foi o primeiro a registrar oficialmente 
um caso de COVID-19, que rapidamente se alastrou para as demais regiões do país 
(RODRIGUES et al., 2020). Até a data de 20 de abril de 2021, o número de casos 
confirmados no Brasil foi de 13.946,071 e um total de 373,355 mortes (WHO, 2021). A 
incidência de COVID-19 na região do Nordeste no período de tempo entre fevereiro de 
2020 a fevereiro de 2021 foi de 7,0 por 100.000 habitantes (SUVISA, 2021).

O Coronavírus (Ordem Nidovirales, Família Coronaviridae, Sub Família 
Coronavirinae) são vírus caracterizados por serem envelopados, possuir genoma de RNA 
“positivo” de fita simples e aproximadamente 26 a 32 Kb de tamanho, considerado o maior 
genoma para um vírus de RNA (ZHU et al., 2020). O termo «coronavírus” está relacionado 
a aparência dos virons de CoV, quando analisados em microscopia eletrônica, em que as 
projeções da membrana do vírus são semelhantes a uma “coroa” ou corona em latim (DE 
ALBUQUERQUE; SILVA; ARAÚJO, 2020). 

O genoma do SARS-CoV-2 encontra-se acondicionado dentro de um capsídeo 
helicoidal formado pela proteína nucleocapsídeo e envolto por um envelope (LU et al., 
2020). Sabe-se que o tropismo dos SARS-CoV e MERS-CoV por tecidos respiratórios 
está associada a presença de Dipeptidil Peptidase 4 (DPP4) e Enzima Conversora da 
Angiotensina 2 (ECA2) no trato respiratório inferior. Esta enzima é encontrada em partes 
diferentes nos tecidos do corpo humano, entretanto são expressadas especialmente em 
células do trato respiratório, o que sugere que este venha a ser um potencial reservatório 
do novo coronavírus (SARS-CoV-2) (DE MORAES et al., 2020).

Quanto à transmissibilidade da COVID-19, tem-se que esta ocorre de maneiras 
distintas, como a transmissão de humanos para humanos, por meio de compartilhamento 
de gotículas respiratórias, salivas ou perdigotos excretados do trato respiratório, advindas 
de pacientes infectados sintomáticos e assintomáticos (SILVA et al., 2020). Também há 
estudos relacionados à contaminação por vias de transfusão sanguínea, transplante de 
órgãos e placentária, fecal-oral (ANVISA,2020).

No que se refere a suscetibilidade de ocorrência da COVID-19, estudos indicam 
que homens idosos imunosuprimidos e pessoas com comorbidades são mais vulneráveis 
a contrair o vírus (VELAVAN; MAEYER, 2020; VILLEGAS-CHIROQUE, 2020). As crianças 
apresentam um grau de vulnerabilidade baixo à contaminação do vírus, possivelmente 
pela escassez da Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA2) no trato respiratório, uma 
vez que o vírus utiliza-se desta enzima como receptor para iniciar a infecção (CARSETTI 
et al., 2020; LI et al., 2020). Entretanto, quando crianças e jovens são infectados podem 
permanecer assintomáticos e agir como agentes de transmissão do SARS-CoV-2 para 
outras pessoas (LI et al., 2020). 



 
COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais 3 Capítulo 10 94

A infecção por SARS-CoV-2 tem como sinais e sintomas iniciais febre, fadiga, tosse 
seca e perda de olfato. Em cerca de 80% dos casos de COVID-19, os pacientes apresentam 
sintomas leves e autolimitados, afetando principalmente as vias aéreas superiores. Em 
contrapartida, os casos mais severos de COVID-19 apresentam sintomatologia mais sérias 
como dispnéia, taquipnéia, hipoxemia e comprometimento de regiões mais extensas do 
pulmão, podendo evoluir para uma insuficiência respiratória, pneumonia, choque séptico, 
disfunção de órgãos múltiplos e em 5% dos casos ocorre o desenvolvimento da síndrome 
do desconforto respiratório agudo (SDRA) (KAYE et al., 2020; XU et al., 2020). Este estudo 
teve como objetivo fazer um levantamento da literatura sobre o uso da vitamina D na 
prevenção da infecção do COVID 19.

2 |  METODOLOGIA
Neste trabalho, é tencionada a efetuação de uma revisão bibliográfica sistemática, 

com abordagem indireta e caráter exploratório, focando em um determinado objeto e as 
suas alterações. Severino (2007) afirma que na pesquisa bibliográfica são usados como 
fontes, trabalhos e produções de outros autores que alicerçam e tornam substanciais os 
objetivos pretendidos e o tema abordado. 

Corroborando com o argumento anteposto, Gil (2010) relata que um dos benefícios 
da pesquisa bibliográfica advém dos diversos e extensos conteúdos e fenômenos que 
podem ser explorados quando repletos de devido rigor na avaliação das informações e 
dados utilizados, evitando incoerências. Outrossim, esse tipo de pesquisa é uma ponte 
construída ao aproximar o pesquisador e os múltiplos assuntos referentes ao conteúdo 
pesquisado (MARCONI; LAKATOS, 2009). 

Desnudando os seus profusos passos, alguns procedimentos tornam-se 
imprescindíveis para a realização de uma pesquisa deste tipo, tais como: a identificação 
de materiais condizentes com o assunto perscrutado em múltiplas bases, bibliotecas e 
sites; a seleção minuciosa dos textos que serão utilizados e a leitura crítica e prolongada 
das informações basilares (MEDEIROS, 2004). Por isso, adentrar-se-á, respeitando-se as 
limitações, nas pesquisas mais atuais e que produzam maior informação e criticidade sobre 
o tema exposto. 

Esse trabalho trata-se de uma revisão da literatura nas bases de dados: Pubmed, 
Biblioteca Virtual de Saúde – BVS e ScienceDirect, a partir dos seguintes critérios de 
inclusão: artigos originais, publicados em 2020 e 2021, português, inglês e espanhol 
que estejam dentro da temática estudada, Vitamina D, suplementação, COVID-19, com 
os descritores: COVID-19, vitamina D, suplementação e seus correspondentes na língua 
inglesa COVID-19, vitamin D, supplementation. Por fim, o trabalho será publicado em forma 
de artigo submetido às normas da revista escolhida para publicação. 
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, com o cruzamento dos descritores foram encontrados 2010 estudos, 

nesta análise estavam artigos, dissertações, monografias, teses, leis, RDC (Resolução da 
Diretoria Colegiada), decretos, portarias, sites governamentais e livros pertinentes ao tema 
da pesquisa. Com a leitura dos títulos forem selecionados 412 estudos. Após a leitura dos 
resumos restaram 48 artigos, destes apenas 9 estavam disponível para a leitura na íntegra 
e se enquadravam dentro dos critérios de inclusão da pesquisa. 

O esquema de escolha se encontra ilustrado na figura 1 e o material selecionado foi 
discutido, analisado e organizado a partir do conteúdo abordado nesta revisão.

Figura 1 – Fluxograma da escolha dos materiais.

Fonte: Autores.

Dos 9 estudos incluídos nesse trabalho 8 relatam a importância do uso da vitamina 
D na prevenção e tratamento da infecção provocada pela COVID 19. A Tabela 1 trás a 
referência do estudo analisado com o nome do autor e o ano; os objetivos, bem como, os 
principais resultados. 



 
COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais 3 Capítulo 10 96

AUTOR E 
ANO OBJETIVO RESULTADOS

MELO DE et 
al 2020.

 O presente estudo visa 
analisar qual a influência 
da vitamina D na redução 
do risco de infecção por 

COVID-19.

 A vitamina D apresenta efeitos imunomoduladores sobre 
as células do sistema imunológico por meio da indução de 
peptídeos antimicrobianos, como a catelicidina humana 
LL-37 e defensinas. 
 a vitamina D reduz a produção de citocinas pró-
inflamatórias Th1 como fator de TNF-α e IFN-γ, e 
aumenta as citocinas anti-inflamatórias por macrófagos.

DANTAS et 
al 2020.

informações sobre os 
papeis da vitamina D 

na redução da infecção 
do trato respiratório, 
conhecimento sobre 

a influenza e a 
epidemiologia do 

COVID-19 e como a 
vitamina D pode reduzir 

o risco.

A vitamina D pode reduzir o risco de surto de COVID-19 
no inverno, quando a concentração de 25 hidroxi vitamina 
D ou 25 (OH) D será mais baixa. A deficiência de vitamina 
D pode causar síndrome do desconforto respiratório 
agudo e aumentar a taxa de letalidade em idosos quando 
a concentração de 25 (OH) D é menor.

OLIVEIRA  
et al 2021.

Relatar a influencia da 
vitamina D na COVID 19.

Os estudos demonstraram que a vitamina D possui 
diferentes mecanismos para redução de infecções e de 
suas mortalidades. Os pacientes que possuem níveis 
elevados de vitamina D possuem uma taxa menor 
de hospitalização e complicações em decorrência da 
COVID-19.

PESSÔA et 
al 2020.

Realizou-se revisão 
integrativa da literatura 

nas bases de dados 
Medline, Scielo e Lilacs, 
com uso dos descritores 

e operador booleano 
AND.

Não há evidências estabelecidas sobre a suplementação 
de vitamina D como prevenção da COVID-19, sendo 
imprescindível seu uso sob supervisão médica e 
realização de mais estudos para esclarecimento das 
lacunas existentes.

FILHO  et al 
2020.

 O objetivo deste trabalho 
é mostrar o consenso 

que os resultados 
da hipovitaminose 

trouxeram, associado 
aos benefícios que 
as mudanças nos 

hábitos alimentares 
proporcionam, bem como 

a suplementação.

Descobertas recentes demostraram que a vitamina D 
também pode ser ativada em uma variedade de células, 
dentre elas a do sistema imunológico, ou seja, o receptor 
da vitamina D descoberto em células do sistema imune 
apresenta antígenos, macrófagos e células T, mostrando a 
provável função da vitamina nesse sistema.

MENDES et 
al 2020.

Analisar a evidência 
sobre a suplementação 

de vitamina D em 
idosos com desnutrição, 
sarcopenia e COVID-19

Em doentes com COVID-19, nas quais foram relatadas 
concentrações mais baixas de 25 (OH) D, verificou-se um 
aumento da mortalidade e da incidência da doença.

OLIVEIRA 
& MARTINS 

2020.

O objetivo dessa 
revisão é descrever o 
papel fisiológico dos 

micronutrientes zinco e 
vitamina D e o possível 

benefício do uso de 
suplementação para a 

melhora da imunidade na 
prevenção e tratamento 

da covid-19.

Os estudos têm demonstrado diferentes funções 
exercidas pela vitamina D e pelo zinco no organismo 
humano. Dentre essas funções, destacam-se suas 
atividades reguladoras do sistema imunológico e de 
processos inflamatórios. No contexto da covid-19, uma 
infecção viral que possui em sua apresentação clínica 
a presença de processo inflamatório, pneumonia e 
síndrome do desconforto respiratório agudo.
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SANTOS et 
al 2020.

Realizou-se revisão 
integrativa da literatura 

nas bases de dados 
Medline, Scielo e Lilacs, 
com uso dos descritores 

e operador booleano 
AND.

Foram selecionados 19 artigos e, dentre esses, foram 
observados diversos ensaios clínicos e metanálises que 
associam que o nível adequado desta vitamina pode 
reduzir infecções respiratórias por atuar na modulação 
da imunidade e interferir nas funções das proteínas do 
SARS-CoV-2.

Pimentel, 
2020.

Descrever os efeitos da 
vitamina D na infeção por 

COVID-19.

Das 17 publicações selecionadas, 8 abordam a relação 
entre a vitamina D e o COVID-19, 5 aludem dados 
epidemiológicos e manifestações do vírus, 9 discorrem 
sobre os mecanismos bioquímicos da vitamina, 
sua atuação no sistema imunológico e diante de 
manifestações respiratórias. 

Tabela 1 – Descrição dos objetivos e principais resultados dos artigos presentes nesta revisão. 

Fonte: Autores.

A vitamina D é um hormônio esteroidal produzido com a influencia dos raios solares 
– radiação ultravioleta – mas pode também ser adquiridos através da suplementação. Como 
a vitamina D exerce um papel muito importante como modulador do sistema imunológico, 
alguns estudos vêm mostrando que a vitamina D pode ser útil na prevenção e tratamento 
da COVID 19. 

O calciferol (vitamina D) é uma vitamina lipossolúvel assim como a vitamina D2 
(ergocalciferol) e a vitamina D3 (colecalciferol). A derme, bem como, a epiderme produz 
a pro-vitamina D também conhecida como 7-dehidrocolesterol. Os raios solares, mais 
especificamente a luz ultravioleta entre 290 nm e 315 nm (UVB) promove reações químicas 
na pela produzindo a pré-vitamina D. Esta por sua vez sofre reações e se transforma em 
vitamina D. Esse processo ocorre próximo ao leito capilar (HOLICK, 1995).

Estudos mostram que a vitamina D apresenta mecanismos diferentes para combater 
infeções e até mesmo diminuir mortalidade, pois ela fortalece a imunidade inata, dessa 
forma, contribui para diminuição do risco de infecção e de transmissão viral. Outros estudos 
relatam que a vitamina D altera o metabolismo do zinco, reduzindo a replicação de vírus 
(Annweiler, 2020;Ali Nurshad 2020; Xu YI 2020; Gimenéz, 2020).

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base neste estudo é possível verificar que apenas as medidas de higiene não 

são suficientes para proteger da COVID 19, sendo importante adotar medidas alternativas 
para melhorar o sistema imunológico e dessa forma fortalecer ainda mais o organismo 
contra futuros danos. Entretanto, é de fundamental importância adotar medidas nutricionais 
para melhorar a saúde pública e limitar o impacto de infecções virais sazonais e emergentes. 
Dessa forma, a ingestão suplementar da vitamina D torna-se importante na prevenção e 
combate da infecção pelo vírus da COVID 19. 

Diante do exposto, é importante ter uma boa alimentação, rica em vitaminas e 
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minerais, além da suplementação de vitamina D, pois reduz o risco de infecções do trato 
respiratório tanto em adultos como em crianças. 
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