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RESUMO: INTRODUÇÃO: A hanseníase 
é uma doença infectocontagiosa, causada 
pela Mycobacterium leprae, manifestando-
se por sintomas dermatoneurológicos. A 
propagação hansênica tem relação estreita 
com as condições socioeconômicas locais, 

associando-se a circunstâncias precárias de 
habitação e saneamento básico. O Pará é 
classificado como uma região de endemicidade 
alta (35,34 casos/100 mil habitantes em 2015), 
no entanto, apresentou queda no número de 
casos no ano de 2020. OBJETIVO: Analisar 
os dados da hanseníase no estado do Pará na 
última década e, especialmente, no contexto 
da pandemia de COVID-19, a fim de inferir 
uma possível subnotificação de casos em 
2020. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
epidemiológico descritivo e transversal em que 
se verificou a frequência de casos de Hanseníase 
no Pará nos anos de 2011 a 2020, utilizando 
as variáveis de ano e mês de diagnóstico. A 
consulta foi feita pela plataforma do DATASUS. 
RESULTADOS/DISCUSSÃO: No contexto 
da pandemia de COVID-19, doenças como a 
hanseníase foram preteridas frente à grande 
demanda do SUS pelo Coronavírus, facilitando, 
assim, a negligência. Analisando dados da 
hanseníase no Pará, nota-se estabilidade no 
número de diagnósticos nos últimos dez anos 
e acentuada queda no ano de 2020. De 2012 
a 2019 foram diagnosticados, em média, 3837 
casos por ano. Em 2020, a queda da frequência 
de casos foi de 44% em relação a 2019, sendo 
os meses abril e maio os que de maiores quedas, 
52% e 18% respectivamente, perdendo somente 
para dezembro (-83%). CONCLUSÃO: A partir da 
incongruência entre uma circunstância propícia à 
contração da hanseníase e a queda do número 
de casos, infere-se possível subnotificação, 
já a saúde pública brasileira está voltada 
para o diagnóstico e combate à COVID-19, 
necessitando, porém, de dados mais concretos 
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e de uma possível comparação com o número de casos de hanseníase em um ano pós-
pandemia para o se assegurar tal afirmação.
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; hanseníase; pandemia; subnotificação; Pará.

UNDERNOTIFICATION OF LEPROSY CASES IN THE CONTEXT OF THE 
COVID-19 PANDEMIC IN THE STATE OF PARÁ

ABSTRACT: INTRODUCTION: Leprosy is an infectious contagious disease caused by 
Mycobacterium leprae, manifested by dermatological and neurological symptoms. The spread 
of leprosy is closely related to socioeconomic conditions, being associated with precarious 
circumstances of housing and sanitation. Pará is classified as a region of high endemicity 
(35.34 cases/100,000 inhabitants in 2015), however, it showed a decrease in the number of 
cases in 2020. OBJECTIVE: To analyze data on leprosy in the state of Pará in the last year, 
decade and, especially, in the context of the COVID-19 pandemic, in order to infer a possible 
undernotification of cases in 2020. METHODS: This is a descriptive and cross-sectional 
epidemiological study in which the frequency of leprosy cases in Pará was verified in the 
period from 2011 to 2020, using the variables of year and month of diagnosis. The data were 
collected on DATASUS platform. RESULTS/DISCUSSION: In the context of the COVID-19 
pandemic, diseases such as leprosy were overlooked due to the great demand of the SUS for 
Coronavirus, facilitating negligence. Analyzing data on leprosy in Pará, there is stability in the 
number of diagnoses in the last ten years and a sharp drop in 2020. From 2012 to 2019, an 
average of 3837 cases were diagnosed per year. In 2020, the fall in the frequency of cases 
was 44% compared to 2019, with April and May being the months with the biggest falls, 52% 
and 18% respectively, losing only to December (-83%). CONCLUSION: From the incongruity 
between a favorable circumstance for contracting leprosy and the drop in the number of cases, 
a possible underreporting is inferred, as Brazilian public health is focused on diagnosing and 
combating COVID-19, however, it needs more concrete data and a possible comparison with 
the number of leprosy cases in a year post-pandemic to ensure this statement.
KEYWORDS: COVID-19; leprosy; pandemic; undernotification; Pará.

1 |  INTRODUÇÃO 
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, causada pela bactéria  intracelular 

obrigatória denominada Mycobacterium leprae, a qual se manifesta principalmente por 
sintomas dermatoneurológicos. Quando diagnosticada e tratada tardiamente, a hanseníase 
pode gerar incapacidades físicas nas mãos, pés e olhos, resultantes do comprometimento 
dos nervos periféricos; em estágios mais avançados de manifestação clínica, pode-se 
observar comprometimento neural troncular, capaz de trazer repercussões como parestesias 
e plegias musculares. A distribuição e propagação da endemia hansênica têm relação 
estreita com as condições socioeconômicas e culturais do local, como a precariedade das 
habitações e a baixa escolaridade; os movimentos migratórios também podem influenciar 
na instalação e disseminação da doença. A detecção geral no país foi de 15,4 casos novos 
por 100 mil habitantes. A distribuição da doença é heterogênea no Brasil, com a maioria dos 
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casos novos concentrados nas suas regiões mais pobres (Norte, Centro-Oeste e Nordeste) 
(MONTEIRO, 2017).

O estado do Pará é classificado como uma região de endemicidade muito alta, com 
35,34 casos novos/100 mil habitantes registrados no ano de 2015. Apesar dos decréscimos 
no coeficiente de incidência nos últimos anos, o estado ainda se mantém entre os primeiros 
em número de casos novos da doença no Brasil (MONTEIRO, 2017).

A despeito de ser uma questão de saúde pública no país, e hiperendêmica no Pará, 
a hanseníase mantém as suas taxas anuais ao ser indiretamente afetada pela displicência 
do estado nas suas questões sanitárias (baixo investimento em saneamento básico e 
na atenção primária), afetando, majoritariamente, a população à margem da sociedade. 
Isso acontece, principalmente, devido a atuação do governo ser mais efetiva em doenças 
agudas, como na pandemia do Covid-19, facilitando a subnotificação de doenças crônicas 
como a hanseníase (SOUSA; SILVA; XAVIER, 2017).

Em um contexto pandêmico, em que há a disseminação de uma doença nova 
e sem cura em diversos continentes pelo mundo, tal contexto torna-se prioridade, uma 
emergência de saúde global. Devido a isso, diversas doenças foram negligenciadas 
por conta do enfoque nesse novo contexto e a subnotificação tornou-se uma realidade 
inevitável diante das novas prioridades nacionais. Em meio à pandemia de Covid-19, os 
diagnósticos de hanseníase caíram cerca de 40% no Rio de Janeiro; em 2020, apenas 
637 casos do agravo foram registrados no estado, contra 1.133 de 2019, segundo dados 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde (Sinan/MS) 
(SILVA et al., 2021).

2 |  OBJETIVO
Analisar os dados da hanseníase no estado do Pará na última década e, 

especialmente, no contexto da pandemia de COVID-19, a fim de inferir uma possível 
subnotificação de casos em 2020. 

3 |  MÉTODOS 
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo e transversal em que se verificou 

a frequência de casos de Hanseníase no Pará nos anos de 2011 a 2020, utilizando as 
variáveis de ano e mês de diagnóstico. A consulta foi feita pela plataforma do DATASUS, 
não necessitando de aprovação do comitê de ética e pesquisa.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Brasil é um dos países mais afetados pela COVID-19.  Nesse contexto de pandemia, 

doenças endêmicas como a hanseníase foram preteridas frente à grande demanda do 
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Sistema Único de Saúde pelo novo Coronavírus, facilitando, assim, a negligência (DIAS 
et al., 2020). Analisando os dados da hanseníase no Pará, estado em que há prevalência 
da doença devido ao subdesenvolvimento, nota-se estabilidade dos casos nos últimos dez 
anos e acentuada queda no ano de 2020. Houve, desde de 2011, quedas significativas 
(14% em 2013, 8% em 2015 e 16% em 2016) e aumentos inexpressivos (1% em 2012, 2% 
em 2014, 5% em 2017, 3% em 2018 e 1% em 2019) em relação aos anos imediatamente 
anteriores. Esses dados estão presentes na tabela 1.

 

Ano Diagnóstico Casos Percentual de Crescimento (Ano anterior)

2011 4761 -

2012 4816 1%

2013 4119 - 14%

2014 4196 2%

2015 3859 - 8%

2016 3244 - 16%

2017 3413 5%

2018 3515 3%

2019 3537 1%

2020 1967 - 44%

Total/Acumulado 37427 -71%

Tabela 1 – Número de casos e taxa de crescimento da hanseníase no estado do Pará por ano de 
diagnóstico entre  2011 e 2020.

Apesar do Pará estar com as maiores notificações em hanseníase do Brasil em 
2019 (OLIVEIRA et al., 2021), os dados demonstram queda brusca de casos em 2020, 
reforçando para uma possível diminuição do diagnóstico e da notificação dessa doença 
frente a COVID-19 (ALMEIDA et al., 2021). Em 2020, a queda da frequência de casos foi de 
44% em relação a 2019, sendo os meses abril e maio os que sofreram as maiores quedas, 
52% e 18% respectivamente, perdendo somente para dezembro que registrou queda de 
83%.
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Mês Casos Taxa de crescimento (ano anterior)

janeiro 254 -

fevereiro 235 -7%

março 239 2%

abril 115 -52%

maio 94 -18%

junho 128 36%

julho 179 40%

agosto 190 6%

setembro 199 5%

outubro 179 -10%

novembro 133 -26%

dezembro 22 -83%

Total 1967 -108%

Tabela 2 – Número de casos por mês e taxa de crescimento dos diagnósticos de hanseníase no estado 
do Pará no ano de 2020.

Cabe ressaltar, além do colapso iminente do SUS pela superlotação, que implica 
no desvio de atenção e recursos tanto em nível da atenção primária quanto em nível 
hospitalar, que por ambas as doenças atingirem o trato respiratório, a coexistência das 
duas em nível nacional (circunstância que se reflete na esfera estadual) facilita o contágio 
da hanseníase, tendo em vista a fragilidade imunológica inerente a uma infecção por 
COVID-19 (ABDELMAKSOUD e GUPTA, 2020) (SCHMITZ et al., 2021). Além disso, a 
necessidade de isolamento social, tida como recomendação primordial e inquestionável 
no contexto de pandemia, pode facilitar a maior incidência de doenças relacionadas a um 
saneamento básico ineficiente (ROCHA et al., 2020), considerando a heterogeneidade das 
moradias existentes no Brasil e, principalmente, no Pará.

5 |  CONCLUSÃO
Nesse sentido, a partir da incongruência entre uma circunstância propícia à contração 

da hanseníase e a queda do número de casos, infere-se possível subnotificação, já que 
todo o maquinário da saúde pública brasileira está voltado para o diagnóstico e combate à 
COVID-19, necessitando, porém, de dados mais concretos e de uma possível comparação 
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com o número de casos de hanseníase em um ano pós-pandemia para se assegurar tal 
afirmação. Dessa forma, a prevenção e o tratamento da doença hansênica tornam-se 
prejudicados pela falta de informações sobre os principais meios de transmissão, agravos e 
incidências da doença, além de prejudicar a elaboração de políticas públicas para esse fim.
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