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1 Introdução

Doenças infecciosas ou transmisśıveis são causadas por agentes biológicos, tais como,
v́ırus ou bactérias. Métodos que possam auxiliar a prevenção dessas doenças, de forma
a diminuir sua incidência e reduzir custos, tornam-se cada vez mais necessários. Em
particular, os modelos matemáticos com o aux́ılio da computação podem atuar como
ferramentas valiosas na investigação de estratégias de controle de doenças infecciosas,
favorecendo o desenvolvimento de intervenções no controle de uma epidemia, bem como
de campanhas de vacinação [1].

Estudos recentes têm mostrado que a teoria de redes complexas constitui um suporte
natural para o estudo da propagação de uma doença infecciosa. Uma rede complexa é
definida por conjuntos de vértices (nós), arestas (conexões, ligações ou links) e algum
tipo de interação entre seus vértices [4]. Na modelagem de uma doença infecciosa por
meio de redes complexas, cada um de seus vértices constitui um indiv́ıduo e suas arestas
representam os contatos entre os mesmos.

2 MBI

Modelos Baseados em Indiv́ıduos (MBI’s) em conjunto com a teoria de redes comple-
xas têm sido crescentemente empregados na modelagem de processos infecciosos [5]. Um
MBI consiste de uma estrutura na qual ocorrem relacionamentos entre um certo número
de indiv́ıduos, cujo comportamento é determinado por um conjunto de caracteŕısticas [6].
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A ideia principal de um MBI é tratar o indiv́ıduo como uma unidade básica, sendo a po-
pulação o nome dado ao conjunto de entidades discretas (indiv́ıduos) cujas caracteŕısticas
evoluem estocasticamente no tempo.

3 Conclusões

Nesse trabalho, utilizou-se o MBI em conjunto com diversos modelos de redes comple-
xas para a modelagem da propagação de uma doença infecciosa. Desta forma, foi analisado
o efeito topológico de tais redes nas soluções produzidas pelo MBI. Foi observado que redes
complexas com diferentes topologias resultam em diferentes curvas de indiv́ıduos infecta-
dos. A erradicação da doença é observada quando 15% da população é vacinada para os
modelos de redes aleatória [3], mundo pequeno [7] e modular [2]. Esse resultado mostra a
importância da adoção de ações de controle que levem em conta a mudança da topologia de
redes de contato como uma forma de redução ou mesmo eliminação de uma doença infec-
ciosa. Portanto, a abordagem proposta nesse trabalho apresenta-se como uma ferramenta
simples e eficaz na modelagem de uma doença infecciosa.
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