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APRESENTAÇÃO
 
Ciência é uma palavra que vem do latim, “scientia”, que significa conhecimento. 

Basicamente, definimos ciência como todo conhecimento que é sistemático, que se 
baseia em um método organizado, que pode ser conquistado por meio de pesquisas. Já a 
tecnologia vem do grego, numa junção de “tecnos” (técnica, ofício, arte) e “logia” (estudo). 
Deste modo, enquanto a ciência se refere ao conhecimento, a tecnologia se refere às 
habilidades, técnicas e processos usados para produzir resultados.

A produção científica baseada no esforço comum de docentes e pesquisadores 
da área da saúde tem sido capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento, gerando 
valor e também qualidade de vida. A ciência nos permite analisar o mundo ao redor e 
ver além, um individuo nascido hoje num país desenvolvido tem perspectiva de vida de 
mais de 80 anos e, mesmo nos países mais menos desenvolvidos, a expectativa de vida, 
atualmente, é de mais de 50 anos. Portanto, a ciência e a tecnologia são os fatores chave 
para explicar a redução da mortalidade por várias doenças, como as infecciosas, o avanço 
nos processos de diagnóstico, testes rápidos e mais específicos como os moleculares 
baseados em DNA, possibilidades de tratamentos específicos com medicamentos mais 
eficazes, desenvolvimento de vacinas e o consequente aumento da longevidade dos seres 
humanos.

Ciência e tecnologia são dois fatores que, inegavelmente, estão presentes nas 
nossas rotinas e associados nos direcionam principalmente para a resolução de problemas 
relacionados à saúde da população. Com a pandemia do Coronavírus, os novos métodos 
e as possibilidades que até então ainda estavam armazenadas em laboratórios chegaram 
ao conhecimento da sociedade evidenciando a importância de investimentos na área e 
consequentemente as pessoas viram na prática a importância da ciência e da tecnologia 
para o bem estar da comunidade.

Partindo deste princípio, essa nova proposta literária construída inicialmente de 
quatro volumes, propõe oferecer ao leitor material de qualidade fundamentado na premissa 
que compõe o título da obra, isto é, a busca de mecanismos científicos e tecnológicos que 
conduzam o reestabelecimento da saúde nos indivíduos.

Finalmente destacamos que a disponibilização destes dados através de uma 
literatura, rigorosamente avaliada, fundamenta a importância de uma comunicação sólida e 
relevante na área da saúde, assim a obra “Medicina: A ciência e a tecnologia em busca da 
cura - volume 4” proporcionará ao leitor dados e conceitos fundamentados e desenvolvidos 
em diversas partes do território nacional de maneira concisa e didática.  

Desejo uma ótima leitura a todos!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: O câncer de mama é o câncer mais 
frequentemente diagnosticado em todo o mundo, 
com 2,3 milhões de casos anualmente. No atual 
cenário da pandemia da COVID-19, observou-
se uma queda acentuada no seu rastreamento, 
favorecendo, assim, efeitos adversos no 
prognóstico dessa neoplasia maligna. Essa 
revisão objetiva entender os impactos causados 
pela pandemia da COVID-19 no diagnóstico do 
câncer de mama. Para isso, realizou-se uma 
revisão de 3 artigos nas bases de dados MEDLINE, 
IBECS e LILACS publicados entre os anos de 2016 
a 2021, utilizando os descritores “Pandemias”, 
“COVID-19”, “Diagnóstico” e “Neoplasias de 
Mama”. De acordo com os estudos realizados 
e dados observados, durante a pandemia da 
COVID-19 observou-se um impacto generalizado 
nos diagnósticos do câncer de mama, devido à 
pausa na realização do acompanhamento e 
às medidas de isolamento. Por conseguinte, 
percebeu-se que o rastreamento do câncer de 
mama diminuiu drasticamente de março a maio 
de 2020 nos Estados Unidos, gerando piores 
prognósticos. Dessa forma, a interrupção dos 
programas de rastreamento de câncer, a fim 
de aliviar a pressão sobre os serviços de saúde 
sobrecarregados pelo aumento de pacientes 
com COVID-19, ocasionou uma diminuição da 
incidência de câncer de mama mascarada pela 
falta de rastreio. Assim, notou-se que a queda 
acentuada no rastreamento do câncer de mama 
devido à pandemia da COVID-19 acarretou 
efeitos adversos no prognóstico. Além disso, os 
estudos observaram uma certa preocupação 
quanto ao aumento da mortalidade por câncer 
causada pelo atraso da triagem. Dessa forma, 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=B33A04754A517A27FBC3EE63D7E5D75C
http://lattes.cnpq.br/5148292379441162
http://lattes.cnpq.br/4234609917234053
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faz-se necessário uma maior atenção clínica voltada ao acompanhamento dessa neoplasia.
PALAVRAS-CHAVE: Pandemias. COVID-19. Diagnóstico. Neoplasias de mama.

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE DIAGNOSIS OF BREAST 
CANCER

ABSTRACT: Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer worldwide, with 2.3 million 
cases annually. In the current scenario of the COVID-19 pandemic, there has been a sharp 
drop in its tracking, thus favoring adverse effects on the prognosis of this malignant neoplasm. 
This objective review is to understand the impacts caused by the COVID-19 pandemic on 
the diagnosis of breast cancer. For this, a review of 3 articles in the MEDLINE, IBECS and 
LILACS databases published between the years 2016 to 2021 was carried out, using the 
descriptors “Pandemics”, “COVID-19”, “Diagnosis” and “Breast Neoplasms”. According to 
studies carried out and observed data, during the COVID-19 pandemic there was a widespread 
impact on breast cancer diagnoses, due to the pause in monitoring and isolation measures. 
Therefore, it was noticed that breast cancer screening decreased dramatically from March to 
May 2020 in the United States, generating worse prognoses. As a result, the interruption of 
cancer screening programs, in order to alleviate the pressure on health services burdened 
by the increase in patients with COVID-19, resulted in a decrease in the incidence of breast 
cancer masked by the lack of screening. Furthermore, it was noted that the sharp drop in 
breast cancer screening due to the COVID-19 pandemic had adverse effects on prognosis. In 
addition, the studies noted some concern about increased cancer mortality caused by delayed 
screening. Finally, greater clinical attention is needed to monitor this neoplasm.
KEYWORDS: Pandemics. COVID-19. Diagnosis. Breast neoplasms.

 

1 |  INTRODUÇÃO 
Segundo as ideias de Sung et al. (2021 apud Figueroa et al., 2021), o câncer de 

mama, com 2,3 milhões de casos por ano, segue sendo o câncer mais constantemente 
diagnosticado em todo o mundo. As estratégias para a detecção precoce dessa neoplasia 
podem ser realizadas através de um diagnóstico precoce (sinais e sintomas iniciais da 
doença) e rastreamento (realização de exames numa população que não possua sinais/
sintomas sugestivos do câncer de mama, com o intuito de detectar alterações sugestivas 
de câncer). (WHO, 2007, INCA, 2021 apud INCA, 2021)

Figueroa et al. (2021) relata que, no atual cenário da pandemia da COVID-19, 
observou-se uma queda acentuada nesse rastreamento, pois os esforços para diagnosticar 
e tratar os cânceres de mama mais cedo foram pausados ou tiveram a sua capacidade 
reduzida, favorecendo, assim, efeitos adversos no prognóstico dessa neoplasia maligna.   

Entender a repercussão que a pandemia da COVID-19 trouxe no diagnóstico do 
câncer de mama é fundamental para que haja conhecimento dos impactos causados e 
prevenção, nas futuras enfermidades que vierem a acometer várias regiões, do grande 
atraso na detecção dessa neoplasia. Desse modo, essa revisão de literatura objetiva 
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compreender, por meio de artigos atuais, tal relação e suas consequências.
 

2 |  METODOLOGIA 
Realizou-se uma revisão de literatura através da busca de produções científicas 

nacionais e internacionais nas bases de dados MEDLINE, IBECS e LILACS por meio da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios para a seleção da amostra foram artigos 
publicados entre os anos de 2016 a 2021 que se enquadravam na temática, utilizando 
os descritores “Pandemias”, “COVID-19”, “Diagnóstico” e “Neoplasias de Mama”. Foram 
encontrados 160 resultados na busca, dentre os quais foram analisados 50 e, após leitura 
aprofundada, selecionaram-se 3 artigos para compor a pesquisa.

 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Eijkelboom et al. (2021) relata que a COVID-19 teve sua evolução de forma gradual 

nos Países Baixos, afetando, principalmente, as regiões sul e central, e que os primeiros 
casos foram diagnosticados no final de fevereiro de 2020, no sul do país. Na segunda 
semana de março teve início o isolamento e o distanciamento social, além do fechamento 
das escolas, tudo isso com objetivo de proteger a população mais vulnerável, como os 
idosos e os doentes crônicos, durante esse período pandêmico. Com isso, os serviços de 
saúde mudaram o foco para os pacientes com COVID-19, afetando assim outros domínios 
de atenção à saúde.

Alguns países, devido à pandemia da COVID-19, tiveram que pausar seus programas 
de rastreamento mamário. Por exemplo, no Canadá, Holanda, Alemanha, Itália, Reino 
Unido e Austrália, os programas nacionais de triagem foram completamente interrompidos 
por um período de 1 a 6 meses.  (FIGUEROA et al., 2021). 

Mesmo em países como Taiwan – onde a infecção pelo SARS-CoV-2 foi bem 
contida devido ao isolamento social e ao reconhecimento  precoce dos casos e os exames 
de mamografia não foram interrompidos – a participação das mulheres no rastreamento 
sofreu uma queda de quase metade do número das que frequentavam o rastreamento de 
mamografia. (PENG et al., 2020 apud FIGUEROA et al., 2021).

Eijkelboom et al. (2021) também afirma que de acordo com o programa holandês de 
rastreamento do câncer de mama, mulheres entre 50 e 74 anos são convidadas a realizarem 
a mamografia bienal de rastreamento. Porém, com a mudança do foco da atenção primária 
em saúde, o programa de triagem da neoplasia de mama foi interrompido, levando a uma 
queda no número de seus diagnósticos nos Países Baixos. Chen et al. (2021) complementa 
expondo a suspeita de que os atrasos nos exames de diagnóstico de câncer levam a um 
aumento no número de mortes, o qual é diretamente atribuível à pandemia. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mammography
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A incidência é expressa por 1 milhão de mulheres que vivem na Holanda no início do ano. *A semana 
inclui apenas quatro dias úteis devido a feriados.

Tabela 1 - Incidência de câncer de mama por semana

Fonte: EIJKELBOOM, 2021.

Eijkelboom et al. (2021) descreve graficamente que ocorreu uma diminuição na 
incidência da neoplasia mamária a partir da 9ª semana, da pandemia, e que na 11ª semana 
ocorreu um declínio ainda mais acentuado. A incidência desse câncer atingiu o seu ponto mais 
baixo na 14ª semana, e a partir da 17ª semana começou a aumentar novamente. (Tabela 1)

A incidência é expressa por 1 milhão de mulheres de 50 a 74 anos que vivem na Holanda no início do 
ano. *A semana inclui apenas quatro dias úteis devido a feriados. ‡A semana inclui apenas quatro dias 

úteis e meio devido a feriados em 2018.

Tabela 2 - Incidência de tumores detectados por tela e não detectados em tela por semana 

Fonte: EIJKELBOOM, 2021.
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O gráfico explanado por Eijkelboom et al. (2021) demonstra que houve uma 
diminuição no número de pacientes diagnosticados após a 9ª semana, no ano de 2020, 
se comparado com 2018/2019. A nível hospitalar, a redução média dos diagnósticos das 
9-17 semanas foi de 33,5% no ano de 2020, variando de um aumento de 32,1%, para 
uma redução de 87,3%. Entre os 50 e os 74 anos, a incidência de tumores detectados por 
tela começou a diminuir a partir da 12ª semana, quando ocorreu a interrupção temporária 
da triagem, atingindo quase zero na 14ª semana. A partir da 11ª semana em diante, a 
incidência de tumores não detectados em tela caiu, atingindo seu ponto mais baixo na 14ª 
semana, aumentando novamente na 17ª semana. (Tabela 2)

Ao observar os dados de incidência e mortalidade canadenses, estimou-se que, 
em uma pausa de 3 meses, o número de casos de neoplasias mamárias diagnosticadas 
em estágios mais avançados poderia aumentar em, aproximadamente, 310, e óbitos por 
câncer, mais 110, em 2020-2029. Já uma interrupção de 6 meses poderia levar a 670 
cânceres avançados extras e 250 mortes adicionais por câncer. Além disso, sua análise 
considera que restrições persistentes no volume de rastreamento pós-interrupção levariam 
a mais mortes por excesso de câncer. (YONG et al., 2020 apud FIGUEROA et al., 2021)

Tabela 3 - Taxa mensal de rastreamento do câncer de mama, por 100.000 mulheres.

Fonte: CHEN, 2021.

Chen et al. (2021) retrata no gráfico que, em diversas regiões geográficas dos 
Estados Unidos, no mês de abril de 2020 constatou uma queda mais acentuada nas taxas 
de rastreamento do câncer de mama, de 90,8% (queda de 4.287 por 100.000 para 394 por 
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100.000). (Tabela 3)
Dessa forma, é notório que o acesso ao cuidado à saúde é altamente influenciado 

pelas desigualdades, de modo que o aumento da segregação de alguns grupos vulneráveis 
de mulheres devido à pandemia pode, por sua vez, aprofundar as disparidades no acesso 
ao rastreamento e ao diagnóstico precoce. (FIGUEROA et al., 2021)

Ao analisar os estudos de Chen et al. (2021) detectou-se que os declínios no 
rastreamento divergiram tanto por região geográfica, quanto por status socioeconômico, e 
o uso de telessaúde foi associado a um aumento nas taxas de rastreamento. Enquanto a 
pandemia da COVID-19 levou a inúmeros cancelamentos de consultas de saúde presenciais 
não emergenciais, os serviços via telemedicina podem ter permitido atendimento e 
aconselhamento médico, além de um plano para reagendar testes de triagem. (CHEN et 
al., 2021)

Sendo assim, explorar a telessaúde e as mais diversas inovações podem ajudar 
a diminuir algumas das barreiras em torno da triagem e detecção precoce; entretanto, 
devem ser feitos para serem social e culturalmente apropriados (ANTABE et al., 2020 apud 
FIGUEROA et al., 2021). 

“O rastreamento e a detecção precoce não são pontos finais em si e o 
fortalecimento do sistema de saúde é necessário em conjunto com o suporte 
diagnóstico, patológico e de tratamento adequado para garantir o manejo 
adequado e oportuno do câncer de mama.” (FIGUEROA et al., 2021, p. 6).

 

4 |  CONCLUSÃO 
Dessa maneira, considerando os resultados obtidos nessa revisão integrativa, 

observa-se que a população feminina mundial apresentou atraso nos diagnósticos de 
neoplasia mamária devido ao impacto da pandemia da COVID-19. Com a evolução do 
período pandêmico houve uma diminuição na incidência de câncer de mama ocasionada 
pela pausa dos programas de rastreamento dessa neoplasia, gerando uma redução no 
número de diagnósticos. 

Com o tempo, descobrirão como os atrasos no diagnóstico de câncer de mama 
durante a pandemia da COVID-19 poderão influenciar no tratamento e na sobrevivência 
desses pacientes, para assim então, implementar estratégias de saúde pública ideais. 
Diante disso, percebe-se a importância em manter um programa de triagem durante uma 
pandemia, a fim de mitigar um grande atraso no diagnóstico desse câncer. 
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