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RESUMO 

Desde o início de 2020 até os dias atuais, o mundo passa por um período pandêmico, onde 

afetou demais toda a população, de forma que surgiram muitas pesquisas focando no vírus 

do novo coronavírus. O COVID-19 aumentou as pesquisas com o intuito de prevenir o 

contágio e disseminação do vírus, visando novas políticas públicas para que fosse 

possível diminuir o número de pacientes afetados. A odontologia entrou para essa área 

pesquisadora também em diversas especialidades com o mesmo intuito. O objetivo desta 

revisão de literatura é situar o leitor sobre os objetivos atuais das pesquisas que até então 

foram realizadas, possibilitando um novo caminho para percorrer, auxiliando na escolha 

dos temas futuros. Foi realizada uma busca na plataforma online Pubmed, com os termos 

dentistry, COVID-19 e Oral cavity, encontrou-se 37 artigos em inglês, estes foram lidos 

e tabelados. Após as tabulações realizou-se os gráficos conforme a área de estudo, tipo 

de estudo e objetivo de estudo. Foi possível observar que 43% das pesquisas foram 

realizadas em Saúde coletiva, 43% foram do tipo experimental e 78% utilizaram humanos 

como objeto de estudo. Conclui-se que as pesquisas embasam a partir de uma base sólida 

e ajudam no fortalecimento das estratégias além de direcionar os leitores para novas áreas 

de pesquisas. 
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ABSTRACT 

The world has been in a pandemic from the beginning of 2020, affecting the world widely. 

Then a lot of research has emerged focusing on the new coronavirus virus. COVID-19 

has increased research intending to prevent the contagion and spread of the virus, aiming 

at new public policies so that it would be possible to reduce the number of affected 

patients. Dentistry entered this research area also in several specialities with the same 

purpose. The objective of this literature review is to situate the reader about the current 

objectives of the research that have been carried out so far, enabling a new path to follow, 

helping to choose future themes. We searched on the online platform Pubmed, with the 

terms: dentistry, COVID-19 and Oral cavity. We found 37 articles in English, which were 

read and tabulated. After the tabulations, graphs were drawn, according to the study area, 

type of study and study objective. We observed that 43% of the papers were carried out 

in Collective Health, 43% were of the experimental type and 78% used humans as the 

object of study. This research is established on the scientific literature that collaborates to 

strengthen the strategies on delivery of health care. In addition, it can guide the readers 

to new areas of research. 

 

Keywords: dentistry, COVID-19, delivery of health care. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

O conhecimento científico é uma tentativa de interpretar o mundo e seus 

problemas, baseado na realidade, e é necessário entender ciência, metodologia científica 

e método (A. A. Gomes, 2005). A pesquisa se realiza fundamentada na vida social e na 

realidade (Bandeira et al., 2014; A. A. Gomes, 2005; Thomé et al., 2020). Apesar de o 

senso comum ser a origem dos questionamentos e surgimento dos problemas, é através 

de pesquisa e experimentação que se alcança o conhecimento racional, baseando-se em 

observação e experimentos controlados, o qual é contrário à opinião ou ao senso comum 

e cotidiano (A. A. Gomes, 2005). A metodologia científica, ultrapassando o senso 

comum, por sua vez, define-se por descrição, análise e avaliação crítica das investigações, 

objetivando mostrar as limitações e ressaltar os objetivos e os resultados (A. A. Gomes, 

2005; Medeiros et al., 2012). Assim, por meio do método que se resolve o problema e se 

explica um fato, que deve ser realizado por quem tem conhecimento das teorias científicas 

da área em questão (A. A. Gomes, 2005).  

Para fazer pesquisa deve-se ter clareza, transparência e acessibilidade para a 

sociedade de forma ética, sendo controlado por pesquisadores (A. A. Gomes, 2005). Na 

área da saúde, a pesquisa tem foco principal na biomedicina, envolvendo eventos de saúde 

e biológicos (Thomé et al., 2020). A ética em pesquisa biomédica é baseada em textos 

internacionais, para que se tenha regras para as pesquisas (Marques, 1996). A bioética 

tem seu início em 1970, com Potter, visando controlar as aplicações do desenvolvimento 
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biotecnológico na medicina (Marques, 1996). Regulações éticas de pesquisas biomédicas 

focam em processos científicos e também em processos econômicos, políticos e culturais 

(Marques, 1996). As duas faces da bioética são a pesquisa e a clínica, que seria a bioética 

aliada a ética baseando-se nos princípios da beneficência e da não maleficência, além da 

autonomia e justiça (Bandeira et al., 2014; Inocente & Medeiros, 2016; Medeiros et al., 

2012; Schramm, 2000). 

Os avanços da ciência e da tecnologia se dão principalmente em relação à vida 

humana, refletindo na prática do dia-a-dia dos profissionais de saúde, que sentem de perto 

as repercussões sobre o seu pensar e/ou agir  (Schramm, 2000; Schwartzman et al., 2017). 

A graduação baseada nos princípios da bioética se faz de grande importância por conta 

do tratamento humanizado e integrado do paciente, dando uma visão mais ampla da 

situação em que este se encontra envolvido, tanto nos quesitos sociais, culturais quanto 

econômicos (Inocente & Medeiros, 2016; Schramm, 2000). É importante ressaltar que a 

bioética é um instrumento de formação reflexiva do graduando de Odontologia (Finkler 

et al., 2013; Inocente & Medeiros, 2016). É necessário que os docentes tenham um 

embasamento teórico, filosófico além é claro dos conhecimentos específicos da profissão, 

pertinente e atualizados (Finkler et al., 2013; Inocente & Medeiros, 2016; Musse et al., 

2007). Estes conhecimentos proporcionarão aos discentes momentos de reflexão crítica 

acerca das problemáticas morais inerentes ao contexto profissional (Inocente & Medeiros, 

2016; Musse et al., 2007). Que terá finalidade posteriormente tanto na prática clínica de 

pacientes quanto na realização de pesquisas, caso queira se incorporar no meio 

acadêmico, que utilizam princípios da bioética padronizados para validação das mesmas 

(Finkler et al., 2013; Inocente & Medeiros, 2016; Musse et al., 2007). 

Ao longo da história, houveram pandemias, que sempre ocasionaram quebras no 

sistema social (Grisotti, 2020). Apesar do avanço tecnológico e científico dos últimos 

séculos, o mundo não estava preparado socialmente para enfrentar esta doença (Grisotti, 

2020). No final do ano de 2019 e início do ano de 2020, o mundo todo foi assolado pelo 

Covid-19, sendo essa, uma doença infecciosa emergente, que não possuía vacina 

(Andrade et al., 2020; Grisotti, 2020). A partir disso, os protocolos que eram utilizados 

para  gestão do vírus ainda eram incipientes, especialmente sobre o papel dos portadores 

do mesmo mas de forma assintomática (Grisotti, 2020). Nesse contexto de incertezas, é 

necessário a mudança de rotina, visando uma redução na dispersão do vírus, além de 

adequar os espaços hospitalares para tratamento dos sintomas graves dessa doença 

(Grisotti, 2020). Como em outras situações de emergência pública, a pesquisa se torna 
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relevante, visto que pesquisadores, instituições de pesquisa e autoridades sanitárias são 

essenciais na tomada de decisões (Thomé et al., 2020). A justificativa de pesquisas neste 

momento se dá, principalmente, pela ampla busca de terapias e formas de prevenção da 

doença, gerando protocolos de pesquisa com metodologias já determinadas (Thomé et al., 

2020). Como consequência, tem-se repercussões sociais, políticas, econômicas, sanitárias 

e psicológicas de forma global (Thomé et al., 2020). 

Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão de literatura em relação 

às pesquisas científicas que envolveram a Odontologia e o COVID-19.  

 

2 METODOLOGIA  

Foi realizada uma busca nas plataformas online Pubmed, com os termos dentistry, 

COVID-19 e Oral cavity. Foram excluídos os trabalhos apresentados em idioma que não 

fosse inglês, os de caráter de revisão de literatura, os de carta ao editor, os relatos de casos 

clínicos, ou os estudos de casos clínicos. Foram selecionados artigos  publicados até 20 

de junho de 2021, no idioma de inglês, que estivessem apresentando pesquisas. Os artigos 

selecionados foram avaliados e os dados foram tabulados em relação ao ano, à área 

odontológica, ao tipo de pesquisa (clínica experimental, clínica observacional, ou 

questionário, in vivo ou in vitro, animal ou humanos) e ao objetivo de cada pesquisa.     

 

3 RESULTADOS 

Foram encontrados 164 artigos na plataforma utilizada. Após a análise, 37 

trabalhos se encaixaram nos critérios de seleção. Os mesmos foram tabulados e 

encontram-se na tabela 01.  

 

Tabela 01 - Trabalhos selecionados de acordo com os critérios de seleção 

Autor Ano Área  Tipo de pesquisa Objetivo 

Experimental/ 

Observaciona

l/ 

Questionário 

In vivo/ 

In vitro 

Animal/ 

Humanos 

Bahador et al. 

(Bahador et al., 

2020) 

2021 Endodontia Experimental In vivo Humanos Produção de aerossóis em tratamento 

endodôntico 

Bains et al. 

(Bains et al., 

2021) 

2021 Saúde 

Coletiva  

Questionário In vivo Humanos Conhecimento sobre EPIs 
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Chavis et al. 

(Chavis et al., 

2020) 

2021 Saúde 

Coletiva 

Experimental In vivo Humanos Eficácia de sistema de sucção no controle de 

aerossóis 

Chen et al. 

(Chen et al., 

2020) 

2020 Estomatologia Observacional 

e 

Questionário 

In Vivo Humanos -Detecção de SARS-CoV-2 na saliva 

-Identificação de sintomas 

Di Carlo et al. 

(Di Carlo et al., 

2021) 

2021 Saúde 

Coletiva 

Experimental In Vivo Humanos Identificar SARS-CoV-2 

no ar expirado por pacientes em sala com 

sistema de pressão negativa 

Echoru et al. 

(Echoru et al., 

2020) 

2020 Saúde 

Coletiva 

Questionário In Vivo Humanos Identificar o conhecimento e as ações em 

relação ao COVID-19 

Freni et 

al.(Freni et al., 

2020) 

2020 Estomatologia Observacional In Vivo Humanos Identificar os sintomas do COVID-19 em 

Orelha, nariz e garganta e correlacionar com 

desordens neurossensoriais 

Gherlone et 

al.(Gherlone et 

al., 2021) 

2021 Estomatologia Observacional In Vivo Humanos Identificar manifestações orais do COVID-

19 

Giudice et 

al.(Giudice et 

al., 2020) 

2020 Cirurgia Questionário In Vivo Humanos Identificar a função da Teleodontologia no 

acompanhamento de pacientes no pós-

cirúrgico 

Gomes et al.(S. 

C. Gomes et 

al., 2021) 

2020 Periodontia Observacional In Vivo Humanos Identificar presença de COVID-19 no 

biofilme dentário 

Gottsauner et 

al.(Gottsauner 

et al., 2020) 

2020 Microbiologia Experimental In Vivo Humanos Efeito do Peróxido de Hidrogênio no 

controle de SARS-CoV-2 na cavidade bucal  

Grzech-

Lesniak et 

al.(Grzech-le, 

2021) 

2021 Dentística/ 

Ortodontia/ 

Endodontia 

Experimental In Vivo Humanos 

e 

Protótipo

s 

Comparar a quantidade de aerosóis 

formados no uso de laser e nos instrumentos 

rotatórios convencionais 

Gungor, 

Donmnez e 

Uslu (Gungor 

et al., 2021) 

 

2021 Saúde 

Coletiva 

Questionário In Vivo Humanos -Avaliar o stress e a ansiedade de dentistas 

-Identificar o conhecimento em relação aos 

cuidados contra o COVID-19 

Imran et 

al.(Imran et al., 

2021) 

 

2021 Saúde 

Coletiva  

Questionário In Vivo Humanos Identificar conhecimento e ações em relação 

aos enxaguantes bucais 

Kamel et 

al.(Kamel et 

al., 2021)  

2021 Estomatologia Questionário In Vivo Humanos Avaliar os efeitos da saúde oral em 

pacientes com COVID-19 

Katz e Yue 

(Katz & Yue, 

2021) 

2020 Estomatologia Observacional In Vivo Humanos Avaliar a relação de COVID-19 e a presença 

de estomatite aftosa recorrente 

Koch-Heier et 

al.(Koch-Heier 

et al., 2021) 

2021 Microbiologia Experimental In vitro Microorg

anismos 

Avaliar a ação antiviral viral em 

enxaguatório bucal 

Kumar et 2021 Saúde Questionário In Vivo Humanos Avaliar o conhecimento e as ações de 
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al.(Kumar et 

al., 2017) 

Coletiva higiene oral de transgeneros durante o 

COVID-19 

Lempel e 

Szalma 

(Lempel & 

Szalma, 2021) 

2021 Endodontia Experimental In Vitro Dentes 

Humanos 

Avaliar os efeitos de dois aparelhos no 

preparo cavitário 

Mahdi et 

al.(Mahdi et 

al., 2020) 

2020 Saúde 

Coletiva 

Questionário In Vivo Humanos Avaliar o conhecimento e as ações sobre a 

lavagem de mãos 

Mark et 

al.(Mark et al., 

2021) 

2021 Saúde 

Coletiva 

Experimental In Vitro Protótipo Avaliar o tamanho e a dinâmica das 

partículas produzidas por escovas elétricas 

Matys e 

Grzech-

Le´sniak 

(Matys & 

Grzech-

Leśniak, 2020) 

2020 Dentística e 

Periodontia 

Experimental In Vitro Protótipo 

com 

dentes 

humanos 

Avaliar a produção de aerossóis em 

procedimentos odontológicos 

Meethil et al. 

(Meethil et al., 

2021) 

 

2021 Implantodonti

a, Periodontia, 

Dentística 

Experimental In Vivo Humanos Avaliar que microrganismos de 

procedimentos odontológicos geradores de 

aerossóis não são de origem salivar 

Olivieri et 

al.(Olivieri et 

al., 2021) 

 

 

2021 Endodontia Observacional In Vivo Humanos Avaliar o nível de ansiedade de pacientes 

submetidos a tratamento endodôntico 

Omezli e Torul 

(Omezli & 

Torul, 2020) 

2021 Estomatologia Observacional 

e 

Questionário 

In Vivo Humanos Investigar os achados orais nos pacientes 

que sobreviveram ao Covid-19 

Politi et 

al.(Politi et al., 

2020) 

2020 Cirurgia Observacional In Vivo Humanos Avaliar o impacto da pandemia de COVID-

19 no tratamento de infecções 

odontogênicas 

Roganović 

(Roganović, 

2020) 

2020 Periodontia Observacional In Vitro Humanos Avaliar a regulação de microRNAs e a 

suscetibilidade de infecção com SARS-

CoV-2  

Sawa et 

al.(Sawa et al., 

2021) 

2020 Microbiologia Observacional In Vivo Humanos Avaliar a entrada de SARS-CoV-2 no 

citoplasma e na membrana celular do tecido 

oral em níveis de detecção imuno-

histoquímica 

Sergis et 

al.(Sergis et al., 

2021) 

2021 Saúde 

Coletiva 

Experimental In Vitro Protótipo Descrever os mecanismos associados à 

produção de aerossóis na instrumentação 

dentária rotatória 

Suprono et 

al.(Suprono et 

al., 2020) 

2021 Periodontia Experimental In Vivo Humanos Avaliar e comparar a eficácia de 2 sistemas 

de sucção na redução de aerossóis durante 

procedimentos de raspagem ultrassônica 

Tachalov et 

al.(Tachalov et 

al., 2021) 

2021 Saúde 

Coletiva 

Observacional In Vivo Humanos Investigar a relação da idade em medidas 

preditiva, preventiva e personalizada de 

saúde bucal 

Tobias e 

Spanier 

2020 Periodontia Experimental In Vivo Humanos Apresentar um modelo de aplicativo para 

saúde periodontal e melhora o fluxo de 
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(Tobias & 

Spanier, 2020) 

informações entre dentistas e pacientes 

Weseman et 

al.(Wesemann 

et al., 2020) 

2020 Saúde 

Coletiva 

Experimental In Vivo Humanos Avaliar impressões 3D de face shield 

Wu et al.(Wu 

et al., 2021) 

 

2021 Saúde 

Coletiva 

Observacional In Vivo Humanos Avaliar as condutas nos atendimentos de 

emergência odontológicas 

Xu et al.(Xu et 

al., 2020) 

2020 Saúde 

Coletiva 

Experimental In Vitro Microorg

anismos 

Avaliar os efeitos de marcas comerciais de 

enxaguatórios bucais no controle de SARS-

CoV-2 

Xu et al.(Xu et 

al., 2021) 

2021 Saúde 

Coletiva 

Experimental In Vitro Microorg

anismos 

Avaliar os efeitos de marcas comerciais de 

enxaguatórios bucais no controle de SARS-

CoV-2 

Yang et 

al.(Yang et al., 

2021) 

2021 Saúde 

Coletiva 

Observacional In Vivo Humanos Avaliar a produção de aerossóis em 

procedimentos odontológicos 

Fonte: Autores, baseados nos artigos selecionados e devidamente referenciados. 

 

Figura 1 - Distribuição de dados conforme a área de abrangência. 

 
Fonte: Autores. 

 

Figura 2 - Distribuição conforme o tipo de estudo 

 
Fonte: Autores. 
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Figura 3 - Distribuição de dados conforme o objeto de estudo. 

 
Fonte: Autores. 

 

4 DISCUSSÃO  

A pandemia causada pelo COVID-19 impactou o cenário mundial principalmente 

no agravamento das taxas de morbidade e mortalidade (Pires Brito et al., 2020). Diante 

desse cenário se torna importante a qualificação e capacitação de profissionais de diversos 

âmbitos da saúde com a finalidade de enfrentar essa doença (Pires Brito et al., 2020). As 

medidas embasadas cientificamente fortalecem as estratégias para o enfrentamento 

(Wilder-Smith & Freedman, 2020). Mesmo assim, ainda não se responderam todos os 

questionamentos, porém, abrem-se novas perspectivas para melhor entendimento da Sars-

Cov-2 e COVID-19 (Wilder-Smith & Freedman, 2020). Dentre as 37 pesquisas de 

odontologia envolvendo COVID-19 que encontramos, 15 publicações aconteceram em 

2020 e 22 em 2021, ilustrando o crescimento na quantidade de pesquisas.  

A bioética é um campo dependente, pois é multi, inter e transdisciplinar 

(Schwartzman et al., 2017). Assim, o estudo de apenas um objeto para várias áreas se 

mostra como facilitadora, já que se tem diferentes interpretações pelas diferentes áreas e, 

também, a comunicação entre as áreas pode fazer com que o problema seja analisado 

integralmente (Schwartzman et al., 2017). Tomar decisões em pesquisas precisa ser o 

mais inclusivo possível (Thomé et al., 2020). Essa interdisciplinaridade deve basear-se 

no compartilhamento de linguagem, abordagens, materiais e estratégias a partir da ética, 

e a aplicação teórica e prática (Schwartzman et al., 2017). Atualmente, a ciência exige 

que os pesquisadores deixem de lado a unidisciplinaridade e partam para novas relações 

entre ciência e sociedade (Schwartzman et al., 2017). A utilização de ferramentas teórico-

metodológicas que asseguram competência diferenciada na tomada de decisões torna a 

abordagem interdisciplinar mais adequada  (Schwartzman et al., 2017). Assim, vemos 

que a odontologia está contribuindo com as pesquisas relacionadas ao COVID-19 que 

envolvem a cavidade oral. Dos trabalhos encontrados, 43% das pesquisas (gráfico 1) se 
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encontram na área da Saúde coletiva e isso pode justificar-se pelo fato das buscas mais 

relevantes estarem voltadas na prevenção da propagação da doença  (Andrade et al., 2020; 

Wilder-Smith & Freedman, 2020). Também foi possível observar no mesmo gráfico que, 

seguido da saúde coletiva, as áreas da odontologia que mais desenvolveram pesquisas 

foram a Estomatologia (16%), por ser a área que avalia sinais presentes na cavidade bucal, 

Periodontia (11%), sendo a especialidade que mais foca nos microorganismos em 

cavidade bucal, e a Endodontia (8%), isso porque ainda se discute de forma abrangente 

sobre a geração de aerossóis e a presença do vírus nas gotículas.  

Os estudos que envolvem seres humanos passam pelos comitês de ética em 

pesquisa, que revisam se o protocolo prevê o envolvimento e respeito em relação aos 

participantes (Bandeira et al., 2014; Thomé et al., 2020; Vidal & Siqueira-batista, 2012). 

As pesquisas devem ser baseadas na ética de tratar o outro como igual, baseado no 

princípio da justiça, havendo relações transparentes entre pesquisadores e comunidades 

que participarão em estudos clínicos (ou outros), assim como entre instituições de 

pesquisa (Thomé et al., 2020).  Isso pode ser referencial para o envolvimento mais 

significativo ainda da comunidade a participar de esforços de pesquisa (Thomé et al., 

2020). A participação humana nas pesquisas tem sido essencial, visto que 78% dos 

estudos envolveram humanos (gráfico 3).   

Na bioética há uma visão liberal do corpo humano e da pesquisa científica 

(Bandeira et al., 2014; Marques, 1996). Assim, para que o indivíduo possa participar das 

pesquisas, é obrigatório a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), que é direito do paciente e dever do profissional (Bandeira et al., 2014; Vidal & 

Siqueira-batista, 2012; Yarid et al., 2012). O paciente confirma de forma voluntária a sua 

participação, estando consciente e conhecendo as consequências, os riscos, os benefícios 

e os desconfortos e, garante a autonomia dos pacientes (Bandeira et al., 2014; Yarid et 

al., 2012). Essa autonomia dos indivíduos é importante também pelo fato do 

desenvolvimento tecnológico evidenciar que muitas vezes há conflitos de interesse entre 

ciência, governo e empresas privadas, que discutem sobre os interesses nacionais e 

internacionais  (Marques, 1996).  

Como alternativa para estudos humanos, os estudos podem utilizar dentes 

humanos já extraídos, pois nada é capaz de reproduzir tão bem as características físico-

químicas e morfológicas quanto o próprio elemento dentário (Felipe et al., 2014). Para 

isso, é necessário que eles sejam manipulados de acordo com o protocolo de lavagem, 

esterilização e armazenamento (Felipe et al., 2014). Além disso, para a autorização das 
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pesquisas, os dentes precisam ter origem conhecida e legal, sendo exigido o TCLE 

assinado pelo paciente, antes da doação, assim como nas pesquisas em humanos (Felipe 

et al., 2014). No presente trabalho, observamos que apenas 3% dos trabalhos utilizaram 

dentes extraídos (gráfico 3).  

Os questionários encontrados são grande parte da atual revisão de literatura, estes 

atualmente podem ser realizados de forma remota, o que ajuda de certa forma, o controle 

das relações interpessoais, evitando nesse momento de pandemia a propagação do vírus 

(Kamel Boulos & Geraghty, 2020; Mian & Khan, 2020). Os mesmos podem ser 

divulgados e encaminhados por redes sociais que atualmente é um dos principais veículos 

para disseminação de informações (Kamel Boulos & Geraghty, 2020; Mian & Khan, 

2020). Enfatizamos que a forma de pesquisa em questionário tem se destacado, pois são 

22% dos artigos incluídos neste trabalho (gráfico 2). É importante ressaltar que estes 

formulários devem ser preenchidos e encaminhados juntamente com o termo de 

consentimento livre e esclarecido respeitando o princípio da autonomia do participante 

(Yarid et al., 2012).  

A evolução tecnológica nas pesquisas exige, ainda mais, que sejam discutidos os 

limites éticos (Schwartzman et al., 2017). Muito se discute sobre falsas informações que 

são lançadas na rede, fazendo com que as políticas públicas de saúde sejam prejudicadas 

em alguns casos (Kamel Boulos & Geraghty, 2020). Isso tem sido considerado uma 

"pandemia" paralela ao COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde (Kamel Boulos 

& Geraghty, 2020; Mian & Khan, 2020).  

Neste trabalho, incluímos os objetivos de cada estudo selecionado com o intuito 

de servir como direcionamento para futuros estudos que possam ser desenvolvidos e 

auxiliar na busca específica de artigos para aplicação na sua área de atuação.  

  

5 CONCLUSÃO  

As pesquisas são de fato importantíssimas para responder questionamentos em 

relação a diversos âmbitos. Estas, direcionam o embasamento a partir de uma base sólida 

científica fortalecendo estratégias de controle de situações de risco. Como base bioética 

das pesquisas, temos os princípios de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, 

que quando bem respeitados, validam ainda mais os estudos.  
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