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APRESENTAÇÃO

No dia 31 de dezembro de 2019, foi confirmado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), um surto de pneumonia SARS-COV-2 na cidade Wuhan, China de etiologia 
ainda desconhecida até então. Posteriormente, teve-se como agente causal da doença 
o vírus SARS-CoV-2, nome oficial que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave de
Coronavírus 2, e, devido ao alto índice de casos confirmados até final de janeiro, na
China, a situação foi declarada pela OMS como caso de Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional.

A partir disso, a OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença 
causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional, o mais alto nível de alerta da Organização, conforme 
previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 
caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia (BRASIL, 2020). 

Conhecida como COVID-19, a doença é causada por um vírus que tem grande 
rapidez de disseminação e, assim sendo, a população precisou se adaptar para tomar os 
devidos cuidados, bem como os profissionais das diversas áreas precisaram passar por 
cuidados relacionados à saúde e seguir os protocolos adotados pelo sistema de saúde 
(ALMEIDA, 2020).

Conforme Silva et al. (2021), a COVID-19 provocou impactos globais que se 
manifestaram na economia, na sociedade, no aspecto acadêmico, fazendo com que todos 
tivesse que se “reinventar” para atender ao novo cenário. 

Nesse sentido, a presente coletânea, apresenta estudos que investigaram os 
impactos da pandemia nos diferentes setores da sociedade. É composta por trabalhos de 
grande relevância, apresentando estudos sobre experimentos e vivências de seus autores, 
o que pode vir a proporcionar aos leitores uma oportunidade significativa de análises e
discussões científicas.

Que o entusiasmo acompanhe a leitura de vocês!

Jhonas Geraldo Peixoto Flauzino
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RESUMO: Objetivo: Identificar na literatura 
científica os fatores associados à hospitalização 
de crianças e adolescentes pela COVID-19. 
Materiais e Método: Trata-se de uma revisão 
sistemática, utilizando-se das seguintes 
bases de dados PubMed, Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), Scopus e Web of Science 
com os descritores “children”, “COVID-19” e 
“hospitalization” e o operador booleano AND, a 
busca foi realizada durante os meses de junho 
2021 a janeiro de 2022. O protocolo Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses (PRISMA) foi aplicado para a 
organização do estudo e o instrumento Grading 
of Recomendations Assessment, Developing 
and Evaluation (GRADE) para avaliar a força de 
evidência dos estudos. Resultados: Identificou-
se 28 artigos científicos que responderam a 
pergunta de pesquisa. Destes 21 eram do tipo 
transversal, cinco de coorte, um longitudinal 
e um caso-controle. A amostra de crianças e 
adolescentes variou de 10 a 9.611 com idades de 
entre menores de um ano a 21 anos. Conclusão: 
Comorbidades e crianças mais jovens podem 
apresentar um risco maior para a hospitalização, 
entretanto estudos com maior nível de evidência 
são necessários. 
PALAVRAS-CHAVE: Hospitalização; Saúde da 
criança; COVID-19.

FACTORS ASSOCIATED WITH 
HOSPITALIZATION OF CHILDREN AND 
ADOLESCENTES DUE TO COVID-19: 

SYSTEMATIC REVIEW
ABSTRACT: Objective: To identify in the 
scientific literature the factors associated with the 

about:blank
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hospitalization of children and adolescents by COVID-19. Materials and Method: This is 
a systematic review, using the following databases PubMed, Virtual Health Library (VHL), 
Scopus and Web of Science with the descriptors “children”, “COVID-19” and “hospitalization 
” and the boolean operator AND, was performed during the months of June 2021 to January 
2022. The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 
protocol was applied for the study organization and the Grading of Recommendations 
Assessment, Developing and Assessment (GRADE) to assess the evidence strength of the 
studies. Results: 28 scientific articles were identified that answered the research question. 
Of these, 21 were cross-sectional, five cohort, one longitudinal and one case-control. The 
sample of children and adolescents ranges from 10 to 9,611 with ages ranging from less 
than one year to 21 years. Conclusion: Young comorbidities may present a higher risk for a 
hospital with a higher level of production and studies, however. 
KEYWORDS: Hospitalization; Child Health; COVID-19.

 

INTRODUÇÃO 
No final do ano de 2019, em Wuhan na China, uma nova infecção surgiu a qual 

ficou conhecida como Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), causada por um novo vírus 
chamado de Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2). Devido a 
sua rápida disseminação, em março de 2020 após atingir diversos continentes e países 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a doença como pandemia (LI et al., 
2020).

As informações existentes até o momento trazem que o modo de transmissão se dá 
principalmente pelo contato com outros infectados por meio de perdigotos de forma direta 
e indireta. A doença acomete pessoas de diferentes faixas etárias originando sintomas 
diversos. A infecção pode ser leve ou até mesmo grave causando a síndrome respiratória 
aguda (SRAG). Os casos graves normalmente estão relacionados a idade e a presença de 
outras comorbidades como cardiopatias e diabetes (ROTHAN, BYRAREDDY, 2020).

Os principais sinais e sintomas clínicos são os distúrbios respiratórios (tosse, 
dificuldade para respirar, coriza, congestão nasal, dor de garganta) com potencial para 
desencadear pneumonia. Além, de sintomas gastrointestinais, anosmia (perda de olfato) e 
disgeusia (perda de paladar) (RABHA et al., 2021).

E outros sintomas inespecíficos como erupções cutâneas, conjuntivite, edema de 
extremidades, e até uma disfunção miocárdica grave os quais podem confundir e dificultar 
o diagnóstico (RIPHAGEN et al, 2020).

Nos Estados Unidos as crianças somaram 12,5% do total de casos e a taxa de 
mortalidade foi de 0,20% até o período de sete de janeiro de 2021 (SISK et al., 2020). 
No entanto, algumas crianças podem apresentar manifestações graves que requerem 
hospitalização, como a síndrome inflamatória multissistêmica (SENA et al., 2021).

As pesquisas com este público ainda são escassas e pouco conhecidos os fatores de 
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risco que desencadeiam a doença grave. Portanto este artigo tem como objetivo identificar 
na literatura científica os fatores associados à hospitalização de crianças e adolescentes 
pela COVID-19.

MÉTODO
Trata-se de uma revisão sistemática que seguiu as seguintes etapas: formulação da 

pergunta de pesquisa; definição dos critérios de inclusão e exclusão; desenvolvimento da 
estratégia de pesquisa; seleção dos estudos; avaliação da qualidade dos estudos; extração 
dos dados e síntese dos dados (DONATO, DONATO, 2019).

Para a formulação da pergunta de pesquisa utilizou-se a estratégia do PICO adaptada 
para revisões de risco para PEO conforme o manual JBI (Joanna Briggs Institute). Sendo 
então P para população: crianças; E representando a exposição de interesse: COVID-19; O 
para resultado: Hospitalização e óbito. Definiu-se a seguinte pergunta: Quais as evidências 
acerca das infecções e óbitos e os fatores de risco associados a hospitalização de crianças 
com a COVID-19?

Como critérios de inclusão, determinou-se artigos científicos de diferentes desenhos 
metodológicos – estudos transversais, estudos de coorte, relatos de casos (casos clínicos, 
pesquisa clínica) entre outros, exceto artigos de revisão. E disponíveis na íntegra e em 
qualquer idioma, publicados entre junho de 2021 a janeiro de 2022. 

A busca pelos artigos ocorreu manualmente nos meses de dezembro e janeiro de 
2022, adotou-se o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA) durante o processo, para garantir uma rigorosa revisão. As bases de 
dados investigadas foram PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scopus e Web 
of Science. Os descritores utilizados foram “children”, “COVID-19” e “hospitalization”. O 
operador booleano no processo de elaboração da pesquisa foi “AND”. A estratégia de 
busca está descrita na Tabela 1.

Base de dados Estratégia de busca
PubMed (children[Title/Abstract]) AND (“covid-19”[Title/Abstract])

hospitalization

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (“covid-19”) AND (Children) AND (Hospitalization)

Scopus (TITLE-ABS-KEY (“covid-19”) AND TITLE-ABS KEY 
(children) AND TITLE-ABS-KEY (hospitalization)) 

Web of Science ((ALL=(children)) AND ALL=(hospitalization)) AND 
ALL=(“covid-19”)

Tabela 1. Estratégias de buscas nas bases de dados pesquisadas. 
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Duas pesquisadoras separadamente fizeram a busca e seleção dos textos, com 
base nos títulos e resumos e após lidos na íntegra. Os artigos encontrados em duplicatas 
foram excluídos.

Os dados extraídos dos artigos foram nome do primeiro autor, ano de publicação, 
país de origem do estudo, título, tipo de estudo, população estudada, fatores associados a 
hospitalização.

A avaliação dos estudos foi realizada utilizando-se o método Grading of 
Recomendations Assessment, Developing and Evaluation – GRADE, que classifica em alta, 
moderada, baixa e muito baixa de acordo com a metodologia dos estudos, a consistência e 
a precisão dos resultados, o direcionamento da evidência e o viés da publicação (BRASIL, 
2014).  

RESULTADOS 
Catalogou-se inicialmente 3826 estudos, dos quais 658 na base PubMed, 1062 na 

BVS, 1591 na SCOPUS, 515 na Web of Science (Figura 1). Do total foram excluídos 195 
artigos que não respondiam à pergunta de pesquisa e 903 duplicatas. 

Figura 1- Seleção dos artigos incluídos na análise com a respectiva atualização
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Na Tabela 2, certifica-se os Estados Unidos com maior número de publicações 
totalizando 12 estudos, seguidos do Brasil com três, Itália, Turquia e Irã com dois estudos. 
A Arábia Saudita, China, França, Espanha, União Europeia, Peru e Polônia divulgaram um 
estudo científico de modo recíproco. Foram oito estudos publicados no ano de 2020 e os 
outros 20 no ano de 2021.

Nas publicações selecionadas o número de hospitalizações variou de 10 a 9.611 
crianças e adolescentes, dentre as quais contabilizaram 3.260 em unidade de terapia 
intensiva e 574 óbitos.

Autores, ano País Título Tipo de 
estudo

População Fatores 
associados a 

hospitalização

Nível de 
Evidência

Mannheim et 
al. (2020)

Estados 
Unidos

Characteristics of 
Hospitalized Pediatric 
Coronavirus Disease 
2019 Cases in Chicago, 
Illinois, March-April 
2020

Transversal 0-17 anos Comorbidades 
(doença cardíaca 
congênita, doença 
pulmonar crônica, 
trissomia 21 e 1, 
imunodeficiência)

Muito baixo

Kim et al. 
(2020)

Estados 
Unidos

Hospitalization Rates 
and Characteristics 
of Children Aged <18 
Years Hospitalized with 
Laboratory-Confirmed 
COVID-19 — COVID-
NET, 14 States, March 
1–July 25, 2020

Transversal < 18 anos Comorbidades Muito baixo

Desai et al. 
(2020)

Estados 
Unidos

Pediatric patients with 
SARS-CoV-2 Infection: 
Clinical characteristics 
in the United States 
from a Large Global 
Health Research 
Network

Transversal ≤18 anos Comorbidades, 
mais jovens

Muito baixo

Nathan et al. 
(2020)

França The wide spectrum 
of COVID-19 clinical 
presentation in children

Transversal ≤18 anos Adolescentes Muito baixo

Hillesheim et 
al. (2020)

Brasil Severe Acute 
Respiratory Syndrome 
due to COVID-19 
among children and 
adolescents in Brazil: 
profile of deaths and 
hospital lethality as at 
Epidemiological Week 
38, 2020

Transversal ≤19 anos < 1 ano, indígenas Muito baixo

Zheng et al. 
(2020)

China Clinical characteristics 
of children with 
coronavirus disease 
2019 in Hubei, China

Transversal ≤14 anos <3 anos Muito baixo
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Zachariah et al. 
(2020)

Estados 
Unidos

Epidemiology, clinical 
features, and disease 
severity in patients with 
coronavirus disease 
2019 (COVID-19) in 
a Children’s Hospital 
in New York City, New 
York

Transversal 0-21 anos Obesidade Muito baixo

Bellino et al. 
(2020)

Itália COVID-19 disease 
severity risk factors for 
pediatric patients in Italy

Transversal <18 anos < 1 ano, 
comorbidades

Muito baixo

Al Yazidi et al 
(2021)

Arabia 
Saudita

Epidemiology, 
characteristics and 
outcome of children 
hospitalized with 
COVID-19 in Oman: a 
multicenter cohort study

Transversal <14 anos Comorbidades Muito baixo

Sena et al. 
(2021)

Brasil Clinical characteristics 
and mortality profile 
of COVID-19 patients 
aged less than 20 years 
old in Pernambuco – 
Brazil

Transversal <20 anos Comorbidades, <1 
ano

Muito baixo

Ang et al. 
(2021)

Estados 
Unidos

COVID-19 among 
minority children in 
Detroit, Michigan during 
the Early National 
Surge of the Pandemic

Transversal ≤18 anos Não brancos, < 1 
ano

Muito baixo

Kompaniyets et 
al. (2021)

Estados 
Unidos

Underlying medical 
conditions associated 
with severe COVID-19 
illness among children

Transversal ≤18 anos Comorbidades Muito baixo

Moreira et al. 
(2021)

Estados 
Unidos

Demographic predictors 
of hospitalization and 
mortality in US children 
with COVID-19

Transversal ≤19 anos Comorbidades, 
negros ou 
pardos,<10 anos

Muito baixo

Parcha et al. 
(2021)

Estados 
Unidos

A retrospective cohort 
study of 12,306 
pediatric COVID-19 
patients in the United 
States

Coorte 
retrospectivo

<18 anos Negros e 
hispânicos 

Baixo

Graff et al. 
(2021)

Estados 
Unidos

Risk factors for severe 
COVID-19 in children

Coorte 
retrospectivo

< 21 anos Comorbidades, 
extremos de idade

Baixo

Shahbaznejad 
et al. (2021)

Irã Clinical characteristics 
and outcomes of 
COVID-19 in children in 
northern Iran

Transversal ≤18 anos Comorbidades Muito baixo

Baronio et al. 
(2021)

Itália Impact of ethnicity 
on COVID-19 related 
hospitalizations in 
children during the 
first pandemic wave in 
northern Italy

Transversal <16anos Africanos Muito baixo
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Rojas; Vigil. 
(2021)

Peru Estudio transversal 
analítico de las 
características y 
desenlaces clínicos de 
niños hospitalizados 
con COVID-19 en Lima, 
Perú

Transversal média de 
idade de 
84,3 ± 54 
meses

Comorbidades Muito baixo

Ozenen et al. 
(2021)

Turquia Demographic, clinical, 
and laboratory 
features of COVID-19 
in children: The role 
of mean platelet 
volume in predicting 
hospitalization and 
severity

Transversal ≤15 anos Elevação de 
Dimero-d

Muito baixo 

Rabha et al. 
(2021)

Brasil Manifestações 
clínicas de crianças 
e adolescentes com 
COVID-19: relato dos 
primeiros 115 casos do 
Sabará Hospital Infantil

Transversal ≤ 12 anos <3 anos Muito
baixo

Clemente et al. 
(2021)

Espanha Clinical characteristics 
and COVID-19 
outcomes in a regional 
cohort of pediatric 
patients with rheumatic 
diseases

Longitudinal Média da 
idade de 
11,88 anos

Doença reumática 
em uso de 
glicocorticoides 

Muito baixo

Bundle et al. 
(2021)

União 
Europeia

COVID-19 trends 
and severity among 
symptomatic children 
aged 0–17 years in 
10 European Union 
countries, 3 August 
2020 to 3 October 2021

Transversal ≤ 17 anos <2 anos Muito baixo

Pokorska-
Spiewak et al. 
(2021)

Polônia Clinical and 
Epidemiological 
Characteristics of 1283 
Pediatric Patients with 
Coronavirus Disease 
2019 during the First 
and Second Waves of 
the Pandemic—Results 
of the Pediatric Part 
of a Multicenter Polish 
Register SARSTer

Coorte 
prospectivo

≤ 18 anos Crianças mais 
jovens 

Baixo

Gaietto et al. 
(2021)

Estados 
Unidos

Asthma as a risk factor 
for hospitalization in 
children with COVID-19: 
A nested case-control 
study

Caso-
controle

<17 anos Asma Baixo

Alkan et al. 
(2021)

Turquia Evaluation of 
hematological 
parameters and 
infammatory markers in 
children with COVID19

Coorte 
retrospectivo

Mediana de 
8,1 anos

Leucocitose 
e aumento da 
procalcitonina

Baixo
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Chao et al. 
(2021)

Estados 
Unidos

Factors Associated 
With Hospitalization 
in Children and 
Adolescents With 
SARS-CoV-2 Infection

Transversal ≤ 21 anos Obesidade e 
diabetes

Muito baixo

Madani et al. 
(2021)

Irã Red flags of poor 
prognosis in pediatric 
cases of COVID-19: the 
first 6610 hospitalized 
children in Iran

Transversal <18 anos <1 ano, 
comorbiddes, 
dispneia

Muito baixo

Howard et al. 
(2021)

Estados 
Unidos

The first 1000 
symptomatic pediatric 
SARS-CoV-2 infections 
in an integrated 
health care system: 
a prospective cohort 
study

Coorte 
prospectivo

≤ 15 a Comorbidades, 
raça negra, etnia 
hispânica, dispneia

Baixo

Tabela 2. Síntese dos artigos inclusos na revisão sistemática, 2022

De todos os artigos inclusos apenas cinco foram do tipo estudo de coorte (GRAFF 
et al., 2021; PARCHA et al., 2021; PORKOSKA-SPIEWAK, 2021), um estudo longitudinal 
(CLEMENTE et al., 2021), um estudo caso-controle (GAIETTO et al., 2021) e os demais 
caracterizaram-se como estudos transversais. 

Pelo fato da COVID-19 ser uma doença pouco conhecida justifica-se os estudos 
transversais, pois possibilitam investigar em um curto tempo, por meio da observação 
sistemática coletar e registrar informações ao longo da evolução de um processo saúde-
doença e posteriormente descrever e analisar as mesmas (ZAGIROLAMI-RAIMUNDO, 
ECHEIMBERG, LEONE, 2018).

Os fatores associados a hospitalização mais citados foram: as comorbidades, idade, 
principalmente os menores de um ano e a cor da pele (Tabela 3).  

Autores (ano) Comorbidades

Mannheim et al. (2020) Doenças cardíacas congênitas, doenças pulmonares crônicas, trissomia 21 e 1, 
imunodeficiência

Kim et al. (2020)
Obesidade, doenças pulmonares crônicas, asma, prematuridade, doenças 
neurológicas, imunodeficiência, doenças metabólicas, diabetes mellitus, doenças 
hematológicas, doenças cardíacas congênitas

Desai et al. (2020) Doenças cardíacas, fibrose cística, asma, doença pulmonar crônica, neoplasias, 
obesidade, diabetes mellitus, doenças metabólicas, doenças do sistema nervoso,

Nathan et al. (2020) Asma, doença falciforme, obesidade, imunodeficiência, prematuridade, epilepsia

Zheng et al. (2020) Doenças cardíacas

Zachariah et al. (2020) Obesidade, asma, imunodeficiência, diabetes mellitus, doenças neurológicas, 
doenças pulmonares crônicas

Bellino et al. (2020) Doença pulmonar, doenças cardiovasculares, neoplasias, diabetes mellitus, 
imunodeficiência, doenças neurológicas
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Al Yazidi et al (2021) Doenças hematológicas, doenças neurológicas, asma, imunodeficiência, doenças 
cardíacas congênitas, fibrose cística, prematuridade

Sena et al. (2021) Neoplasias, doenças pulmonares crônicas, asma, doenças neurológicas, 
imunodeficiência, prematuridade, gravidez

Ang et al. (2021) Obesidade, asma, doenças cardíacas congênitas, diabetes mellitus, neoplasias, 
doenças neurológicas

Kompaniyets et al. 
(2021) Diabetes mellitus, doenças cardíacas congênitas, obesidade

Moreira et al. (2021)
Asma, doença autoimune, doença cardiovascular, doença pulmonar crônica, doença 
gastrointestinal/hepática, hipertensão, supressão imunológica, doença metabólica, 
doença neurológica, obesidade, gravidez, doença renal ou outra doença

Parcha et al. (2021) Doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais, doenças hematológicas, 
doenças pulmonares, doenças hematológicas

Graff et al. (2021) Doenças pulmonares, doenças gastrointestinais, doenças neurológicas
Shahbaznejad et al. 
(2021) Doença renal crônica, síndrome de down, obesidade

Baronio et al. (2021) Obesidade
Rojas; Vigil (2021) Doenças pulmonares, doenças neurológicas, doenças gastrointestinais, obesidade,

Ozenen et al. (2021) Doenças pulmonares crônicas, doenças neurológicas, doenças metabólicas, 
neoplasias, doenças reumatológicas, doença cardiovascular

Rabha et al. (2021) Asma, prematuridade
Clemente et al. (2021) Doença reumática, obesidade, doença renal crônica, doenças cardíacas crônicas
Bundle et al. (2021) Neoplasias, diabetes mellitus, doenças cardíacas, doenças pulmonares
Pokorska-Spiewak et al. 
(2021) Asma, doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes mellitus, Hipertensão arterial

Chao et al. (2021) Asma, Diabetes mellitus, obesidade

Madani et al. (2021) Doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, neoplasias, doenças renais crônicas, 
doenças pulmonares crônicas, doenças hepáticas

Howard et al. (2021) Doenças pulmonares crônicas, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus, doença renal crônica, obesidade

Tabela 3. Descrição das comorbidades citadas nos estudos, 2022

A gravidade da infecção nas crianças foi identificada por meio de imagens os quais 
indicaram uso de oxigenoterapia (Tabela 2). Entretanto, alguns estudos não apontam os 
resultados dos exames para justificar a oxigenioterapia. Nesses casos os sinais clínicos 
como dispneia, esforço respiratório e exames laboratoriais alterados justificaram algumas 
intervenções (AL YAZIDI et al., 2021; BARONIO et al., 2021; BELLINO et al., 2021; BUNDLE 
et al., 2021;KOMAPNIYETS et al., 2021; MOREIRA et al., 2021; RABHA et al., 2021; SENA 
et al., 2021; GRAFF et al., 2021; PARCHA et al., 2021; ROJAS et al., 2021; OZENEN et 
al., 2021; SHAHBAZNEJAD et al., 2021; CLEMENTE et al., 2021; MANNHEIM et al., 2020; 
DESAI et al., 2020; NATHAN et al., 2020; HILESHEIM et al., 2020).
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Autores (ano) Radiografia/Tomografia de tórax* Intervenções

Kim et al. (2020) Infiltração pulmonar, pneumonia, 
derrame pleural, vidro fosco

ventilação mecânica invasiva, 
CPAP, cânula nasal de alto fluxo

Nathan et al. (2020) Derrame pleural, consolidações 
alveolares, espessamento brônquico 

ventilação não invasiva, ventilação 
mecânica

Zheng et al. (2020) Consolidações pulmonares ventilação mecânica invasiva

Zachariah et al. 
(2020

Consolidações pulmonares, vidro 
fosco, derrame pleural ventilação mecânica invasiva

Ang et al.(2021) Consolidações pulmonares, derrame 
pleural ventilação mecânica invasiva

Pokorska-Spiewak et 
al. (2021)

Consolidações pulmonares, 
opacidades em vidro fosco Oxigenoterapia 

Tabela 4. Resultados de exames de imagens* das crianças assinalando problemas respiratórios e a 
indicação de oxigenoterapia, 2022 

As evidências científicas que fizeram parte desta revisão em sua maioria foram 
avaliadas como muito baixa, exceto os estudos de coorte que foram classificados como de 
baixa evidência.

DISCUSSÃO 
Frente aos achados vale destacar que os vírus respiratórios, são conhecidos por 

acometerem muitas crianças com comorbidade causando hospitalizações. Deste modo, 
o diagnóstico eficaz diminui o número de internações, reduz o uso de medicamentos e o 
tempo de permanência nas instituições. Necessidade crucial no início da pandemia, devido 
a carência de leitos hospitalares (BUNDLE et al., 2021). 

O diagnostico rápido e preciso da COVID-19 nas crianças é dificultoso devido forma 
assintomática, inespecífica e por expor poucos sinais clínicos. Quadros como convulsões, 
pneumotórax e principalmente sintomas gastrointestinais foram relatados como situações 
que dificultaram os profissionais a um diagnóstico assertivo (ZACHARIAH et al., 2020). 
Entre os principais sinais e sintomas a febre estava presente na maioria dos casos, 
seguidos de tosse, falta de ar, diarreia e vômito (ANG et al., 2021; AL YAZIDI et al., 2021; 
GRAFF et al., 2021; MADANI et al., 2021; PARCHA et al., 2021; SHAHBAZNEJAD et al., 
2021; CLEMENTE et al., 2021; MANNHEIM et al., 2020; DESAI et al., 2020; NATHAN et al., 
2020; ZACHARIAH et al., 2020; ZHENG F et al., 2020;  KIM et al., 2020).

Somado a essas dificuldades, estudo realizado no Peru identificou que os sintomas 
poderiam variar de acordo com as comorbidades das crianças, ser paciente oncológico, 
portador de problemas respiratórios ou apresentar a síndrome inflamatória multissistêmica 
(ROJAS et al., 2021). 
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Apesar de a maioria dos casos de crianças com a COVID-19 mostrar-se assintomática, 
alguns sinais e sintomas característicos da doença nos adultos foram comuns nas crianças 
hospitalizada (PARCHA et al., 2021). No Irã resultado similar foi encontrado, mostrando 
ainda que a dispneia era um dos sintomas muito comum na faixa etária adulta e estava 
associado a maior taxa de hospitalização. Fatores que triplicaram o risco de morte nas 
crianças e adolescentes (MADANI et al., 2021). 

Em determinados estudos as crianças necessitaram de suporte ventilatório mecânico 
ou oxigênio inalatório os quais demandaram aumento dos dias de internação (AL YAZIDI et 
al, 2021; ZACHARIAH et al., 2020). 

Nos Estados Unidos 61% das características das hospitalizações infantis foram de 
crianças com idade inferior a cinco anos. Em contrapartida, a população que não necessitou 
de internamento tinha idade superior a oito anos (DESAI et al., 2020). Resultado semelhante 
foi verificado no estudo da Polônia no qual as menores de cinco anos foram admitidas 
com maior frequência e necessitaram de maior tempo de hospitalização (PORKOSKA-
SPIEWAK, 2021). 

Tais informações corroboram com o estudo realizado na Itália onde os autores 
identificaram que, apesar de um número maior de casos da COVID-19 ter ocorrido em 
adolescentes de 13 a 17 anos, a maior porcentagem de internação aconteceu entre bebês 
menores de um ano (36,6%), seguido por crianças de dois a seis anos (12,8%) (BELLINO et 
al., 2021). Assim como o estudo realizado em dez países da União Europeia que detectou 
como fator de risco, para hospitalização, a idade menor de dois anos (BUNDLE et al., 
2021). 

Um dos estudos desenvolvidos no Brasil, de 682 casos de COVID-19 em crianças 
46,2% necessitaram de hospitalização, destes 80,3% eram neonatos e 73,8% lactentes. 
Observou-se que o risco de óbito foi maior entre menores de um ano (SENA et al., 2021). 
Na investigação realizada nos Estados Unidos, a proporção de bebês de zero a três meses 
de idade internados foi maior em comparação com as outras faixas etárias (GRAFF et al., 
2021). 

Outro aspecto importante abordado nos estudos, foi o fato de a hospitalização 
ter ocorrido principalmente em crianças não brancas. Estudos produzidos nos Estados 
Unidos indicam uma maior proporção de internações em crianças negras, hispânicas e não 
hispânicas (ANG et al., 2021; HOWARD et al., 2021; PARCHA et al., 2021; MOREIRA et 
al., 2021; KIM et al., 2020).

Já na Itália, verificou-se que as crianças africanas tinham maiores chances de serem 
hospitalizadas com infecção por SARS-CoV-2 do que todas as outras etnias estrangeiras 
(BARONIO et al., 2021). No Brasil foi possível identificar maior proporção de hospitalização 
entre crianças e adolescentes indígenas e com alta letalidade pela COVID-19 (HILLSHEIM 
et al., 2020). 

Não se identificou estudos que demonstrassem que a cor da pele tivesse alguma 
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relação com o contágio da COVID-19. Entretanto, algumas investigações apontaram que 
há um risco maior para hospitalização em crianças negras, relacionado a vulnerabilidade 
social (PARCHA et al., 2021). Estes dados indicam as disparidades raciais em relação 
à pandemia de COVID-19, visto que maior número de hospitalizações e de óbitos entre 
crianças e adolescentes pode ser identificado nesta população.

Pesquisa desenvolvida por Moreira et al. (2021), demonstrou que as crianças de cor 
da pele preta ou parda em situações sociais e econômicas precárias estavam associadas 
a hospitalização. E ao possuir uma comorbidade aumentava as chances de evoluir para 
óbito. Estes fatos demonstraram que ter dois ou mais fatores de risco, aumentavam as 
chances de hospitalização e consequentemente evoluir para o agravamento da doença e/
ou para óbito.

Os estudos que analisaram os casos de COVID-19 entre crianças hospitalizadas 
e o tratamento ambulatorial, identificaram maior número de crianças com comorbidades 
como doenças cardíacas, pulmonares e metabólicas principalmente a obesidade e o 
diabetes que necessitaram de hospitalização (BELLINO et al., 2021; GRAFF et al., 2021; 
KOMAPNIYETS et al., 2021; MOREIRA et al., 2021; CHAO et al., 2021; DESAI et al., 2020; 
MANNHEIM et al., 2020).

Ao compararem crianças diagnosticadas com COVID-19, constatou-se que as 
crianças com doenças crônicas não complexas, caracterizadas por atingirem apenas 
um sistema, e outras com doenças crônicas complexas como neoplasias, ou aquelas 
que afetam ao menos dois sistemas, tinham 2,91 e 7,86 vezes mais chances de serem 
hospitalizadas quando comparadas às crianças sem doenças crônicas. Além do mais, 
as crianças hospitalizadas que possuíam doenças crônicas tiveram maior chances de 
desenvolver a forma grave da doença, principalmente as portadoras da diabetes tipo 1, 
epilepsia ou convulsões, anomalias congênitas cardíacas (KOMPANIYETS et al., 2021).

Entre os estudos que expuseram somente os casos de crianças hospitalizadas, 
verificou-se que na maioria das internações os pacientes tinham doenças crônicas, sendo a 
obesidade a comorbidade de maior prevalência (BARONIO et al., 2021; GRAFF et al., 2021; 
OZENEN et al., 2021; SHABAHZNEJAD et al., 2021; KIM et al., 2020; NATHAN et al., 2020; 
ZACHARIAH et al., 2020; ZHENG F et al., 2020). Além disso, alguns autores identificaram 
doenças pouco citadas na literatura como a anemia falciforme e a epilepsia mioclônico-
astática (NATHAN et al., 2020; ROJAS et al., 2021). Tais informações sinalizaram que 
reunir doenças crônicas aumentavam as chances de hospitalização, tornando-se fator de 
risco para a ocorrência da forma grave da doença e óbito (SENA et al., 2021).

Nos Estados Unidos uma pesquisa do tipo caso-controle apontou que crianças com 
asma tinham quatro vezes mais chances de serem hospitalizadas, entretanto a infecção 
por SARS-Cov-2 não pareceu exacerbar os sintomas da doença já existente (GAIETTO et 
al., 2022). Somado a esse estudo uma outra investigação, também identificou a asma como 
sendo um preditor de hospitalização em crianças com COVID-19 (GRAFF et al., 2021).
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Estudo desenvolvido na Espanha com pacientes pediátricos portadores de doenças 
reumáticas apontou que o uso crônico de glicocorticoides estava associado ao maior risco 
de hospitalização entre as crianças, independentemente de outros fatores (CLEMENTE et 
al., 2021). Comorbidade esta citada também na exploração realizada nos Estados Unidos 
(KOMAPNIYETS et al., 2021).

A investigação realizada no Brasil, ainda destacou que a hospitalização de 
adolescentes do sexo feminino poderia ocorrer no período gestacional, o que já era 
considerado um fator de risco pelas organizações de saúde (SENA et al., 2021).

Outro fator relacionado a hospitalização foi a alteração no exame de dímero-D, 
um marcador inflamatório relacionado a anormalidades de coagulação, muito encontrada 
também em adultos acometidos pela COVID-19 (OZENEN et al., 2021). Na Turquia 
foi verificado que houve alteração neste marcador entre as crianças e adolescentes 
hospitalizados, quantificando que 17,9% tiveram dímero-D >500 ng/mL com o nível 
mediano significativamente maior (p<0,001). Os pesquisadores sugerem que nas infecções 
ou quando as citocinas são estimuladas as concentrações de leucócitos e procalcitona 
alteram na corrente sanguínea aumentando em 6,4 vezes e 21 vezes respectivamente o 
risco de admissão hospitalar (ALKAN et al., 2021).

Em relação ao sexo alguns trabalhos evidenciaram que há maior risco de internação 
em unidade de cuidados intensivos de criança e ou adolescente do sexo masculino 
(AL YAZIDI et al., 2021; BUNDLE et al., 2021). No entanto outro estudo de Parcha e 
colaboradores (2021) observou risco de hospitalização igual para ambos os sexos e outros 
distintos não identificou nenhuma diferença entre os sexos, o que reforça a necessidade de 
pesquisas mais robustas (RABHA et al., 2021; GRAFF et al., 2021; OZENEN et al., 2021).

As publicações elencadas neste estudo trazem algumas informações relevantes 
sobre as crianças e adolescentes que podem estar mais predispostas a hospitalização. 
Não obstante todos exibiram alguma limitação como amostras pequenas e uso de 
dados secundários os quais difundem falhas no preenchimento. Ademais ao analisar as 
metodologias dos estudos publicados todos foram pontuados com o nível de evidência 
muito baixo ou baixo. Novas pesquisas são necessárias com explorações robustas como 
os ensaios clínicos para ampliar e fortalecer o conhecimento científico. No entanto por 
ser uma doença recente os estudos transversais, de coorte e caso controle também se 
mostram importantes.

CONCLUSÃO
As crianças mais jovens, com comorbidades ou aquelas em que a raça entra como 

um fator de vulnerabilidade social podem ter maior risco para hospitalização e doença 
grave ao contraírem o vírus SARS-Cov-2. Pesquisadores e profissionais de saúde devem 
ficar atentos ao monitoramento dos casos de COVID-19 em crianças e adolescentes, 
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sobretudo com o surgimento de variantes que representam um risco para elevação de 
taxas de transmissibilidade e adoecimento dentro do público em foco e ainda não é possível 
dimensionar a evolução deste processo a longo prazo.
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