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APRESENTAÇÃO

Desde os primeiros reportes epidemiológicos na China em dezembro de 2019 que 
sinalizavam o alerta de uma pneumonia de rápido contágio até então desconhecida, os 
números gerais de infecção e mortalidade pelo novo coronavírus tem sido alarmantes. 
No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 e conforme dados 
do Ministério da Saúde, até o fechamento da organização deste e-book, o país totalizava 
213.817.90 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e 595.446 óbitos por COVID-19. 
Também até o fechamento da organização deste e-book, o Brasil já havia imunizado 
totalmente 87.436.784 indivíduos – o que representa 40,99% da população brasileira – 
segundo o consórcio nacional de veículos de imprensa.

A comunidade científica nacional rapidamente se voltou ao estudo da pandemia do 
novo coronavírus: Mota e colaboradores no artigo “Produção científica sobre a COVID-19 no 
Brasil: uma revisão de escopo” encontraram, apenas até maio de 2020, 69 publicações em 
revistas nacionais sobre assuntos relacionados à COVID-19; no entanto, além de algumas 
lacunas investigativas como a realização de ensaios clínicos randomizados e revisões 
sistemáticas, os autores atestam que “(...) a produção científica nacional sobre a COVID-19 
tem papel imediato na formulação de políticas públicas de enfrentamento da doença e na 
orientação de decisões clínicas no que tange as ações de prevenção e tratamento (…) 
cabendo às universidades brasileiras o papel de protagonistas nessa produção”.

Pensando neste cenário, a Atena Editora convida seus leitores a estudar a obra 
“COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais”. Para este e-book foram 
revisados e selecionados 44 artigos técnicos e científicos que aqui estão dispostos em 
dois volumes: o primeiro aborda os aspectos patológicos, clínicos e epidemiológicos da 
COVID-19 e, no segundo volume, encontram-se os trabalhos que investigaram os impactos 
socioambientais da pandemia em diversos grupos e/ou comunidades brasileiras.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: A pandemia causada pelo SARS-COV-2 acarretou inúmeras mudanças interferindo 
no modo de agir, pensar e sentir de grande parte da população mundial. A interrupção dos 
atendimentos odontológicos foi uma das mudanças necessárias de proteção para evitar 
contágio e transmissão da COVID-19, ficando o atendimento limitado às emergências e 
urgências. Diante desse cenário, verifica-se os prejuízos econômicos e emocionais que a 
pandemia promoveu em vários setores, como o odontológico. O objetivo desse estudo foi 
avaliar a atuação de dentistas brasileiros que atuam no setor privado durante a pandemia 
por COVID-19, além de elencar as possíveis mudanças ocorridas nos atendimentos neste 
período. Os participantes foram convidados a aderir à pesquisa de forma indireta, por meio 
de convite nas redes sociais do grupo do programa de educação tutorial em Odontologia 
(PET Odontologia - UNESP) da Universidade Estadual Paulista, UNESP, Faculdade de 
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Odontologia de Araraquara, São Paulo, Brasil respondendo um questionário composto por 
14 perguntas voltadas às mudanças relacionadas aos atendimentos odontológicos durante 
a pandemia. Voluntariaram-se a este estudo 49 cirurgiões-dentistas de ambos os sexos, 
sem restrição de idade e de tempo de graduação. Como resultado, foi constatado que 
87,8% tiveram suas atividades interrompidas em algum período. Em relação ao número de 
atendimentos, 51% relatou queda, 44,9% normalidade e 4,1% aumento. A implementação 
de novos equipamentos de proteção individual foi presente em 89,8% dos participantes, a 
adoção de novas medidas de segurança em 73,5% e prejuízo financeiro em 89,9%. Concluiu-
se que a pandemia enfrentada trouxe mudanças significativas na rotina das condutas 
odontológicas, rígidos protocolos de biossegurança e prejuízo no retorno financeiro. Cabe 
agora, aos cirurgiões-dentistas, o acompanhamento das atualizações a respeito das 
medidas de segurança preconizadas por entidades reguladoras para definir a conduta dos 
atendimentos clínicos. 
PALAVRAS-CHAVE: Odontologia, coronavírus, consultórios odontológicos.

DENTAL PRACTICE DURING THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT: The pandemic caused by SARS-COV-2 caused numerous life changes, 
interfering in the ways of behaving, thinking and feeling of a large part of the world population. 
The interruption of dental care was one of the necessary protective changes to prevent 
COVID-19 contagion and transmission. Dental treatment had been limited to emergencies 
and urgencies. Due to this situation, it could be verified that the pandemic caused economic 
and emotional damage in many fields, such as dentistry. The aim of this study was to 
evaluate the performance of Brazilian dentists working in private offices during the COVID-19 
pandemic. Besides, possible changes that occurred in the clinical care during this period were 
also evaluated. Participants were invited to join the survey indirectly, by an invitation on the 
social networks of the dentistry tutorial education program group (Dentistry PET - UNESP) of 
the São Paulo State University, UNESP, School of Dentistry Araraquara, São Paulo, Brazil, 
answering a questionnaire consisting of 14 questions aimed at changes related to dental 
care during the pandemic. Forty-nine dentists of both genders volunteered for this study, 
with no restriction on age and time since graduation. It was observed that 87.8% had their 
activities interrupted at some time. Regarding the number of consultations, 51% reported 
a decrease, 44.9% normality and 4.1% an increase. The implementation of new personal 
protective equipment was present in 89.8% of the participants; the adoption of new security 
measures in 73.5% and financial loss in 89.9%. It was concluded that the pandemic provoked 
significant changes in the routine of dental practices, strict biosafety protocols and loss of 
financial return. It is now up to dentists to follow up on updates regarding the safety measures 
recommended by regulatory agencies to define the performance of dental clinical care.
KEYWORDS: Dentistry, coronavirus, dental offices.

1 |  INTRODUÇÃO 
A pandemia causada pelo SARS-COV-2 acarretou inúmeras mudanças interferindo 

no modo de agir, pensar e sentir de grande parte da população mundial.



 
COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais 2 Capítulo 5 45

Em relação à Odontologia não foi diferente. A grave crise de saúde pública resultante 
da COVID-19 (do inglês corona virus disease-19) tem tido impactos enormes na atividade 
odontológica ao redor do mundo (Carrer et al., 2020). 

Os cirurgiões-dentistas são um grupo de alto risco de exposição ao coronavírus. Os 
procedimentos odontológicos de rotina geram aerossóis, que apresentam riscos potenciais 
para o pessoal de atendimento odontológico e os pacientes (GE et al., 2020). 

Devido à alta transmissibilidade do COVID-19, os atendimentos odontológicos de 
rotina foram interrompidos temporariamente em muitos países para evitar o risco potencial 
de transmissão, ficando restritos a procedimentos de emergência (Alharbi et al. 2020; GE 
et al. 2020)

Segundo Dave et al. (2020), os testes para a COVID-19 em profissionais de 
odontologia deveriam ser realizados com a mesma alta prioridade dos profissionais da 
área médica que atuam em hospitais. Além disso, diretrizes nacionais e internacionais 
deveriam ser enviadas pelas associações odontológicas a todos os dentistas registrados 
durante uma crise, incluindo a pandemia do COVID-19, para garantir que os dentistas 
estejam bem informados e cientes das melhores práticas e abordagens recomendadas 
para o gerenciamento de doenças (Khader et al., 2020).

O estabelecimento de medidas seguras para atuação dos cirurgiões dentistas deve 
ser realizado e seguido para preservação da saúde dos mesmos e dos pacientes (Carrer 
et al., 2020; Meng et al., 2020). Segundo Alharbi et al. (2020), medidas de segurança 
deveriam ser seguidas, como a retrição de radiografias intraorais, dando-se preferência 
a radiografias extraorais, o dique de borracha deve ser usado sempre que possível, o 
tratamento odontológico deve ser o menos invasivo possível, buscando evitar procedimentos 
de geração de aerossóis sempre que possível.

A interrupção dos atendimentos odontológicos foi uma das mudanças necessárias 
de proteção para evitar contágio e transmissão da COVID-19 a fim de promover o maior 
bem para o maior número de pessoas, ficando o atendimento limitado às emergências e 
urgências. Porém, não podemos desconsiderar as consequências desse fato, em particular 
os prejuízos financeiros (Coulthard, 2020). Devido a esta preocupação, alguns profissionais 
manifestaram sua intenção de continuar suas práticas diárias, para evitar danos a si próprio 
e também aos funcionários (Cohen et al., 2020). Porém, se acordo com Cohen et al. (2020), 
o maior risco, no entanto, pode ser a saúde dos funcionários e a saúde da comunidade em 
geral; a obrigação ética convincente de “agir em benefício de outras pessoas” deve ser a 
prioridade, o que pode significar uma limitação temporária do serviço. 

Diante desse cenário, verifica-se os prejuízos econômicos e emocionais que a 
pandemia promoveu em vários setores, como o odontológico. 
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2 |  OBJETIVOS
O objetivo desse estudo foi avaliar a atuação odontológica durante a pandemia 

por COVID-19 de dentistas brasileiros que atuam no setor privado, além de elencar as 
possíveis mudanças ocorridas devido à pandemia por COVID-19.

3 |  MATERIAIS E MÉTODOS 
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia de 

Araraquara, FOAr, UNESP (CAAE  36993220.1.0000.5416). 
Este projeto foi realizado pelo grupo PET ODONTOLOGIA da FOAr, UNESP. 
Foram convidados para participarem do estudo cirurgiões dentistas atuantes no 

setor privado, de ambos os sexos, sem restrição de idade e de tempo de graduação.
Os cirurgiões-dentistas foram convidados a participarem da pesquisa de forma 

indireta, por meio de convite nas redes sociais do grupo PET-ODONTOLOGIA. Na 
divulgação do projeto (arte), foi feito um breve convite aos dentistas para participação da 
pesquisa, contendo o objetivo da pesquisa e informando que a pesquisa era anônima, não 
havendo forma de identificação do participante. Junto à arte, foi disponibilizado um link 
para acesso ao formulário (elaborado pelo Google formulários), que continha uma breve 
descrição do que se tratava a pesquisa e se aceitava participar da mesma, o termo de 
consentimento completo, e as questões para serem respondidas.

Após responder o termo de consentimento e o questionário, caso o cirurgião(ã) 
dentista aceitasse participar da pesquisa, ele(a) recebeu uma cópia por email, para 
consultar quando necessário, caso deseje. Essa cópia foi gerada automaticamente pela 
plataforma Google Formulários.  

4 |  RESULTADOS
Foram obtidas respostas de 49 cirurgiões dentistas, sendo 71,4% do sexo feminino 

e 28,6% do sexo masculino, com idade média de 43 anos, como aponta o Gráfico 1. A 
maior parte dos profissionais, 95,9%, atuam em consultório ou clínica particulares, tendo, 
em média, 19 anos de atuação (Gráfico 2).
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Gráfico 1 – Frequência da idade dos participantes da pesquisa.

Gráfico 2 – Frequência do tempo de atuação dos profissionais participantes da pesquisa.

De acordo com os resultados obtidos, é possível observar pelos Gráficos 3 e 4 
que, para evitar o risco de contaminação pelo COVID-19, a pandemia levou 87,8% dos 
cirurgiões dentistas entrevistados a interromperem os atendimentos odontológicos durante 
um período de 1 até 3 meses, e nas datas de coletas de dados, 51% teve menor número de 
atendimentos, 44,9% já alcançou a normalidade na quantidade de atendimentos e apenas 
4,1% teve maior número de atendimentos (Gráfico 6), o que trouxe prejuízos financeiros de 
diferentes dimensões à 89,8% dos profissionais (Gráfico 5). Ademais, durante a pandemia, 
constatou-se que os procedimentos mais realizados foram os de rotina do consultório 
(59,2%) e os de emergência (36,7%), os de estética, por sua vez, foram os menos realizados 
(4,1%).
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Gráfico 3 – Frequência dos participantes que ficaram ou não sem realizar atendimentos profissionais.

Gráfico 4 – Frequências dos períodos sem atendimento.



 
COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais 2 Capítulo 5 49

Gráfico 5 – Frequência da dimensão do prejuízo financeiro.

Gráfico 6 – Situação da frequência de atendimentos realizados.

Para que fosse possível realizar os atendimentos com segurança e preservar a 
saúde tanto dos cirurgiões dentistas quanto a de seus pacientes, foi necessário realizar 
mudanças nos equipamentos de proteção individual (EPIs) e a adoção de medidas de 
segurança nos consultórios odontológicos, o que predominantemente foi levado em 
consideração pelos dentistas, sendo que 89,8% implementaram novos EPIs  e 73,5% 
dos profissionais adotaram medidas de segurança. Os principais EPIs empregados foram 
o faceshield, jalecos descartáveis e utilização de máscaras PFF-2 ou N95, enquanto as 
novas medidas adotadas foram maior rigorosidade na desinfecção do consultório com 
produtos como álcool 70%, hipoclorito e amônia quaternária de 5ª geração, instrução para 
os pacientes fazerem uso do álcool em gel e muitas vezes o bochecho com H2O2 antes 
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do atendimento.
Mesmo com a adoção dessas medidas, ainda houve abalo na confiança na 

realização do trabalho de 59,2% dos entrevistados, devido essencialmente ao receio de 
contaminação.

Constatou-se que 10,2% dos profissionais que participaram da pesquisa atenderam 
pacientes positivos para COVID-19 e alguns no momento não sabiam que o paciente 
em questão estava contaminado, por isso realizaram testes na equipe e até mesmo 
suspenderam os atendimentos. Outros, também lidaram com a situação com bastante 
cautela.

5 |  DISCUSSÃO
Dentre as 100 respostas almejadas ao formulário divulgado, a pesquisa contou com 

apenas 49 retornos. Destes, a maioria correspondia a mulheres, faixa etária entre 23 a 28 
anos, com até 10 anos de atividade odontológica e atuando em consultório privativo.

Com o início da pandemia do Sars-coV-2 e a ausência de informações suficientes 
sobre sua forma de contaminação, medidas foram tomadas a fim de se evitar danos 
maiores. Em relação ao ambiente odontológico, a limpeza de superfícies com produtos 
específicos e a biossegurança rigorosa não eram ainda tão claras. Desse modo, como 
forma de proteção, os profissionais de odontologia foram aconselhados a restringir e adiar 
seus atendimentos, tratando somente urgências e emergências (Santos et al., 2020), já que 
a quantidade de aerossol produzido na maioria dos procedimentos coloca os profissionais 
frente à possibilidade de contaminação (Siriano et al., 2020). 

Ao compilar os dados fornecidos pelo formulário de participação, observou-se que, 
em meio à pandemia, 87,8% dos cirurgiões-dentistas voluntários à pesquisa abdicaram dos 
atendimentos odontológicos, sendo que grande parte destes não ultrapassaram 50 dias 
afastados. Com o retorno dos serviços odontológicos, a frequência dos atendimentos aponta 
queda em 51% dos relatos e, na maior parte dos casos, os procedimentos realizados não 
resumiram-se às urgências, como preconizado por Santos et al., 2020, dando continuidade 
aos tratamentos rotineiros.

Estudos têm enfatizado a adoção de medidas de segurança pelos profissionais da 
saúde, ressaltando a importância dos parâmetros e diretrizes de biossegurança (Siriano 
et al., 2020). Em resposta, 73,5% dos cirurgiões-dentistas participantes dessa pesquisa 
confirmaram sua adesão. Durante o surto do COVID-19,  os profissionais deveriam adotar 
medidas preventivas de transmissão do vírus por meio do uso de máscaras, medições da 
temperatura dos integrantes da equipe odontológica (Santos et al., 2021), assim como de 
seus pacientes, os quais também deveriam ser questionados sobre seu estado de saúde e 
qualquer histórico de contato com indivíduos contaminados ou viagens recentes. Aqueles 
que apresentarem febre deveriam ser registrados e encaminhados a hospitais designados 



 
COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais 2 Capítulo 5 51

(Khader et al., 2020). 
Além da adesão às medidas preventivas por grande parte dos participantes, 89,8% 

também passaram a empregar EPIs mais rigorosos. Coulthard et al. (2020) apontaram que 
o EPI possui um forte papel no controle da disseminação de um vírus.

Um estudo na Itália realizado por Amato et al. (2021) apontou que a grande maioria 
dos dentistas italianos também parecem estar cientes da necessidade de mudanças em 
suas práticas odontológicas, agregando processos de esterilização específicos entre 
consultas, testes de pacientes para sorologia SARS-CoV-2, e pedindo aos pacientes que 
não cheguem acompanhados, reduzindo assim o número de visitas por dia.

No entanto, Marcenes et al, (2020) destacaram que o investimento necessário 
para a implementação dessas diretrizes pode causar um custo financeiro significativo, os 
quais também foram relatados por 89,8% dos profissionais participantes pesquisa. Uma 
alternativa preconizada por Carletto et al. (2020) é a descoberta de novos conceitos e a 
exploração de práticas inovadoras para superar a ideia de atenção odontológica brasileira 
restrita aos procedimentos clínicos e ao atendimento centrado na cadeira do dentista. 

Colaço et al. (2021) ressalta que desde o início da pandemia do SARS-CoV-2 foram 
realizadas muitas mudanças na assistência à saúde bucal. Assim como neste estudo, os 
autores afirmam que as consultas odontológicas sofreram um grande impacto com as 
novas adaptações, tanto para o profissional quanto para o paciente, trazendo parâmetros 
mais rígidas de biossegurança. Portanto, os cirurgiões-dentistas deverão acompanhar as 
atualizações à respeito das medidas de segurança preconizadas por entidades reguladoras 
com intuito de auxiliar a conduta dos atendimentos.

6 |  CONCLUSÃO
Com os dados coletados, foi possível observar que a possibilidade de contaminação 

pelo COVID-19 afetou de maneira significativa a confiança dos cirurgiões-dentistas em 
realizar os atendimentos, uma vez que o consultório odontológico é um ambiente com 
potencial risco biológico, devido principalmente aos aerossóis que são produzidos no dia-
a-dia de seu trabalho. Com isso, o período de recesso de atendimento odontológico foi 
inevitável, e seu retorno, de modo geral, foi feito de maneira gradativa e seguindo as normas 
de segurança. Ademais, também trouxe mudanças significativas na rotina das condutas 
odontológicas, rígidos padrões de biossegurança e novos EPIs, visando a segurança e 
bem estar do profissional e de seus pacientes. 

Considerando a crise econômica que o país enfrenta no cenário atual, no âmbito 
odontológico não foi diferente, visto que mesmo com todos os cuidados, boa parte dos 
dentistas relataram que o número de atendimentos diminuiu, o que acarreta em um 
menor retorno financeiro - fator que também foi afetado pelo período em que não houve 
atendimentos e também pelos gastos na adequação às medidas de segurança.
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