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RESUMO:

Objevo:Asociedadeea culurahumana sãomoldadas aravés de enômenos comosuros
das doenças inecciosas. Com elevada axa de moralidade, os suros deerminam resula-
dos de guerras, dizimam populações e sociedades, mas permiem inovações e avanços em
diversos campos comomedicina, saúde pública, economia e políca. Tradicionalmene de-
nominado de praga, a cada novo suro pandêmico, recebe o conhecimeno do raameno
anerior esabelecido pela comunidade envolvida com a saúde pública e molda os princí-
pios básicos das ciências de saúde moderna. O rabalho em como objevo analisar a in-
cidência das principais pandemias documenadas que assolam a humanidade do século II
aé os dias auais, apresenar as medidas de caráer médico-social e, sempre que possível,
o inográco conendo resulados obdos. Esa erramena, inográco, apresena a ver-
salidade de divulgar e ransmir inormações e conhecimenos ciencos em linguagem
adequada ao público não amiliarizado com ermos especializados. A visualização ajuda a
explicar o coneúdo inrínseco dos dados pela redução de dados complexos em grácos de
fácil entendimento.Método: O levanameno documenal envolve a revisão bibliográca
de coneúdo em disposivo analógico, como livros e revisas, a pesquisa bibliográca digi-
al disponível em base de dados edioriais especíco em Ciência da Inormação - BRAPCI,
as muldisciplinares Web o Science e Scopus e acadêmica - Google Scholar e disponíveis
em ormao open access (acesso abero), argos em periódicos de nocias exos de blogs,
relacionados para a devida conexualização das pandemias pesquisadas e não inclusão de
coneúdo perencene a redes sociais, e visa idencar padrões relavos às origens dos
suros. Para o recore emporal, a preerência recai sobre coneúdo publicado a parr dos
anos 2000. Resultados: O rabalho apresena os principais suros pandêmicos documen-
ados ao longo da hisória humana, com quandade oal de mores esmada, superior
a 3 milhões e exensão aé o século XXI. A abordagem cronológica da pandemia oerece
uma inrodução ao comparar o conhecimeno na época com o aual enendimeno cien-
co da doença, aravés da decodicação de DNA primivos. As pandemias evoluem ao
longo da humanidade, com ocorrência connuada em ciclos, se espalham com rapidez,
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ransporados juno com as primeiras migrações humanas. O espalhameno de agenes
inecciosos ocorre ao longo de passagens miliares e/ou roas comerciais, agravado pela
crescene mobilidade humana, aual globalização e a ranserência de paógenos, como
bacérias e vírus, de animais para humanos aglomerados em comunidades urbanas; o
conjuno composo por velocidade e orma de ransmissão, resula na exposição massiva
de pessoas infectadas e incubadas, responsáveis pela disseminação. Inicialmente tratada
com ineresse, horror e pânico; porém, com a diminuição da crise saniária, sobressai o
desineresse, a desaenção e o descuido. O Inográco seguine apresena a quanda-
de de mortes, em ordem decrescente, para as pandemias apresentadas. Conclusões: A
quandade elevada de óbios pode ser crediada às muações desenvolvidas pelos paó-
genos e alerações no comporameno humano. Na ransição enre os séculos XIX e XX,
o conhecimeno adquirido com as observações e medidas adoadas durane as pande-
mias aneriores, como raameno da água consumida, colea e raameno do esgoo e
prevenção da presença de mosquios e raos, permiem eviar e conrolar as inecções.
Exemplo de pandemia, que se espalha globalmene no início do século XX, a comunidade
médica deixa um legado de ensinamenos de exrema ulidade, relacionadas às normas
saniárias, para enrenameno de suros uuros. Como desaques, a inexisência da in-
fraestrutura de saúde para recebimento e tratamento adequado de pacientes, por parte
de aglomerados urbanos, durane os períodos de crise, e a resposa cienca adequada e
imediaa para uma solução ecaz de combae à pandemia. Em relação ao raameno, ou
em sua ausência, a resposa depende de inervenção não armacêuca, como inernação,
medidas de disanciameno e isolameno social, paralização de avidades econômicas não
essenciais, aprovação emergencial de polícas desnadas à redução de propagação do
paógeno e a descrença alimenada por auoridades polícas em relação à gravidade, o
que resula na diculdade de implemenação de resposa da saúde pública. As resposas
das auoridades de saúde pública reeem a nova delidade à ciência e à sociedade; as
comunidades médica e cienca desenvolvem novas eorias, projeam medicamenos e
as aplicam na prevenção, diagnósco e raameno dos pacienes, com objevo de reduzir
a mortalidade de doenças infecciosas. Apesar de similaridades, persiste a necessidade de
esorços para aprimorar a coordenação e planejameno de recursos para coner e migar
as uuras e polícas adequadas na resposa aos suros.
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