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APRESENTAÇÃO  

A coletânea Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 é 
composta por 16 (dezesseis) capítulos produtos de revisão integrativa, ensaio teórico, 
pesquisa bibliográfica, relato de experiências, dentre outros. 

A coletânea está distribuída em cinco grupos de trabalhos: os três primeiros 
capítulos resultaram de revisão integrativa e tratam dos desafios impostos à atenção 
primária à saúde no atual contexto da pandemia de Covid-19; os três capítulos seguintes 
trazem os impactos da Covid-19 para profissionais de saúde sob diferentes perspectivas; 
outros dois capítulos discutem os impactos do isolamento social e ensino remoto para 
discentes do ensino fundamental e universitário; quatro capítulos discutem experiências de 
educação permanente no contexto da pandemia de Covid-19; e os últimos quatro capítulos 
discutem os impactos da Covid-19 para o tratamento da tuberculose, a experiência do 
teleatendimento e a síndrome pós Covid-19.

Dessa forma, o primeiro capítulo, apresenta os desafios enfrentados pela atenção 
primária à saúde no período de 2020 e 2021. O segundo, discute a atenção ao pré-natal 
no contexto da pandemia de Covid-19. O terceiro, trata dos desafios ao atendimento das 
pessoas com deficiência na atenção primária no período pandêmico.

O quarto capítulo analisa os impactos nos trabalhadores da saúde que estiveram na 
primeira linha de cuidado na pandemia de Covid-19. O quinto apresenta a caracterização 
da Covid-19 dos trabalhadores de saúde no município de Borba em 2020. O sexto capítulo 
apresenta a experiência da equipe de saúde da Terapia Intensiva adulta no atendimento de 
pessoas com Covid-19. 

O sétimo capítulo discute a saúde mental de estudantes universitários na vivência 
acadêmica durante o ensino remoto emergencial em virtude da pandemia de Covid-19. 
O oitavo avalia os impactos do isolamento social em tempos de Covid-19 no processo de 
ensino e aprendizagem entre os discentes de escola do ensino fundamental no Acre.

O nono capítulo apresenta os resultados de curso de atualização sobre câncer de 
mama para estudantes e profissionais de saúde com vista à prevenção, rastreamento e 
detecção precoce. O décimo capítulo, resultado de revisão integrativa discute a educação 
permanente em enfermagem. O décimo primeiro apresenta os princípios e resultados das 
ações de educação em saúde para profissionais da rede municipal de ensino no contexto 
da retomada segura das aulas presenciais. O décimo segundo capítulo, apresenta os 
fundamentos e resultados da vivência de monitoria voluntária em cursos de extensão 
universitária no contexto de pandemia de Covid-19.

O décimo terceiro capítulo apresenta os impactos da Covid-19 na notificação de 
tuberculose no Brasil em 2020. O décimo quarto apresenta os desafios na continuidade 
do tratamento da tuberculose nessa conjuntura pandêmica. O décimo quinto apresenta 



a experiência do teleatendimento da Covid-19 em emergência de síndrome gripal. E 
finalmente, o décimo sexto capítulo apresenta os resultados de revisão integrativa acerca 
da síndrome pós Covid-19. 

Neste contexto, convidamos os leitores a acessar as produções em ritmo próprio, 
sem perder de vista as diversas implicações do contexto pandêmico nas diversas esferas 
dos espaços socio ocupacionais. 

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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RESUMO: A tuberculose (TB) é uma doença que 
pode ser caracterizada como um problema global 
na saúde pública, a subnotificação ocasiona uma 
dificuldade no rastreio, impossibilitando sua 
erradicação por conta da falta de tratamento. 
A transmissão domiciliar é constantemente 
presente nesta patologia. No ano de 2020 foi-
se instituído o isolamento social em todos os 
estados brasileiros por conta da pandemia 
respiratória do coronavírus-19, que rapidamente 
se espalhou e fez com que serviços de saúde 
domiciliares, como a visita dos agentes de saúde 
as residências, sendo este uma das principais 
formas de rastreio da TB por conta da análise 
feita pelo profissional sobre as condições da 
habitação e da família que está sendo visitada. O 
trabalho tem como objetivo demonstrar o impacto 
da pandemia na notificação dos casos de TB. 
Trata-se de um estudo analítico sobre os dados 
disponibilizados pelos órgãos governamentais 
sobre os registros de TB. Os resultados obtidos 
demonstram uma elevada redução nos meses 
de de maior incidência de casos de COVID-19, 
corroborando com a afirmação proposta na 
pergunta de problematização.
PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose; COVID-19; 
Notificação.

THE IMPACT OF COVID-19 ON 
TUBERCULOSIS NOTIFICATION IN 

BRAZIL IN 2020
ABSTRACT: Tuberculosis (TB) is a disease that 
can be characterized as a global public health 
problem. Underreporting causes difficulties in 
screening, making its eradication impossible due 
to lack of treatment. Household transmission is 
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constantly present in this pathology. In 2020, social isolation was instituted in all Brazilian 
states due to the respiratory pandemic of the coronavirus-19, which quickly spread and 
caused home health services, such as visits by health agents as residences, to be this is 
one of the main ways of screening for TB due to the analysis made by the professional about 
the conditions of the housing and the family being visited. The work aims to demonstrate the 
impact of the pandemic on the notification of TB cases. This is an analytical study on data 
made available by government agencies on TB records. The results obtained demonstrate a 
high reduction in the months with the highest incidence of COVID-19 cases, corroborating a 
statement proposed in the problematization question.
KEYWORDS: Tuberculosis; COVID-19; Notification.

INTRODUÇÃO
A tuberculose (TB) é um problema global em termos de saúde pública. A doença 

do coronavírus-19 (COVID-19) é uma infecção viral que ganhou proporção de pandemia 
rapidamente e vem afetando diversos países do mundo. Ambas as doenças têm relação 
direta com a imunidade do hospedeiro e afeta principalmente os pulmões do indivíduo. A 
infecção pelo bacilo da TB provavelmente aumenta a suscetibilidade ao SARS‐CoV2 e a 
gravidade na apresentação da Covid‐19 e vice-versa, além de possibilitar um quadro clínico 
mais grave, a coinfecção entre esses agentes apresentam uma pior resposta ao tratamento 
(MAMANI; SANTANA; BRANAGAN, 2021).

A COVID-19, é uma infecção causada pelo vírus da síndrome respiratória aguda grave 
do coronavírus 2 (SARs-CoV-2), declarada pandemia em março de 2020 pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) (HINO et al., 2021). A intrusão do vírus no hospedeiro se dá por 
meio da ligação entre o agente etiológico e o receptor da enzima conversora de angiotensina 
2 (ECA-2) do SARS-CoV (HOFFMANN et al., 2021). Os receptores ECA-2 encontram-se 
em diversos órgãos e tecidos, mas estão predominantemente no tecido pulmonar. A ligação 
do vírus com a ECA-2 desativa a sua funcionalidade como enzima, impedindo a conversão 
da angiotensina II em angiotensina 1-7, que possui ação vasodilatadora, antiinflamatória e 
antifibrótica. Portanto, a perda de seu efeito protetor para o organismo resulta no aumento da 
ação da Ang II, indutora da inflamação, fibrose e liberação de radicais livres (GOTTARDO et 
al., 2021). Após a entrada do SARS-CoV-2 no organismo do hospedeiro, ele permanece em 
um período de incubação de aproximadamente dois a sete dias, podendo durar até  duas  
semanas. Posteriormente, uma infecção viral com resposta imunológica desmedida ocorre 
no hospedeiro (BOURBOULIS et al., 2021). De acordo com Loureiro et al., (2020), além 
da formação de trombos pulmonares e destruição tecidual, a inflamação exacerbada pode 
se estender para outros órgãos e sistemas como o cardíaco, endócrino, renal, vascular e 
neural, devido a presença de ECA-2 nesses locais.

A tuberculose (TB) é a principal causa de morte em adultos no mundo e tem como 
agente etiológico o bacilo Mycobacterium tuberculosis (OMS, 2021). A infecção se dá 
por meio da instalação nos pulmões de gotículas de aerossol inaladas contendo o M. 
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tuberculosis.  A partir dessa intrusão do bacilo, a doença pode ter diferentes desfechos como 
eliminação imediata do organismo, ou pode apresentar-se como doença primária (doença 
ativa), infecção latente ou doença de reativação, que possui forma ativa muitos anos depois 
da infecção latente (RILEY, 2021). De acordo com o Ministério da Saúde (2019), o risco 
de reativação é maior em pacientes com infecção pelo Vírus da Imunodeficiência humana 
(HIV) e outras comorbidades que afetam o sistema imunológico. 

Aproximadamente cerca de 5 a 10% dos indivíduos infectados desenvolvem a forma 
ativa da doença, sendo que metade destes será dentro dos primeiros dois a três anos após 
a infecção. Após atingir o espaço alveolar, os bacilos da TB, se não forem efetivamente 
eliminados pelo sistema de defesa inato do hospedeiro, iniciaram seu processo de infecção 
e disseminação, que se dá por meio de invasão e proliferação dentro de macrófagos locais 
que têm a capacidade de migrar para outros tecidos (RILEY, 2021). Ainda nos pulmões, 
os macrófagos infectados sintetizam citocinas e quimiocinas para recrutamento de outras 
células fagocíticas, incluindo outros macrófagos alveolares, neutrófilos e monocitos. Estes, 
formam uma estrutura granulomatosa nodular denominado tubérculo (forma latente), que 
pode aumentar e infiltrar linfonodos locais, caso a replicação bacteriana não seja modulada. 
A linfadenopatia é uma manifestação muito característica da TB primária (SANTOS; LIMA, 
2017).

De acordo com Riley (2021), a ineficiência de uma resposta imunológica e os 
mecanismos de reparo tecidual podem levar a uma destruição progressiva do pulmão. 
Substâncias liberadas pelas células como Fator de necrose tumoral (TNF) -alfa, espécies 
reativas de oxigênio (ROS), nitrogênio, granzimas e perforina podem contribuir para 
maior dano tecidual e necrose caseosa. As células Th17 também têm sido associadas 
à fisiopatologia da TB, e níveis elevados de IL-17 foram relacionados com quadros de 
inflamação exacerbada, devido a um maior recrutamento de neutrófilos e consequentemente, 
elevado dano tecidual (ABUD; RODRIGUES, 2019). O crescimento bacteriano desordenado 
pode desencadear uma disseminação hematogênica do bacilo, produzindo lesões que 
lembram sementes de milho, portanto, a forma disseminada a TB também é conhecida 
como TB miliar. O bacilo também pode atravessar de forma mecânica para as vias aéreas 
por meio de erosões formadas pelas lesões caseosas, tornando o hospedeiro infeccioso 
para os outros. A forma crônica da doença é caracterizada por episódios de cicatrização 
fibrótica e ruptura tecidual. A eliminação espontânea completa dos bacilos é rara (RILEY, 
2021).

A convergência entre a TB e a Covid-19 aparenta um cenário desfavorável. Apesar 
da implementação de algumas medidas como o uso do teste rápido, dose fixa combinada, 
profilaxia com o comprimido de 300 mg de isoniazida, esses recursos se mostraram 
insuficientes para o controle da TB (MACIEL; JÚNIOR; DALCOLMO, 2020). A pandemia se 
mostrou um desafio para o rastreio e combate da TB, devido a reorganização dos serviços 
de TB com a transferência das equipes para atuar no atendimento à COVID-19, além da 
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limitação no acesso a insumos e serviços em saúde, também como o distanciamento 
social no diagnóstico, acompanhamento e adesão ao tratamento (HINO et al., 2021). 
Essa transferência de atribuições dos profissionais de saúde, com ênfase nos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) provavelmente surtirá efeito na busca ativa da TB, uma 
vez que o ACS trabalha com dois alicerces, que são a promoção e prevenção em saúde 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). Dentre as atribuições dos ACS no rastreamento da TB 
incluem a realização de busca ativa nos domicílios de sua área adstrita, encaminhar e 
informar os casos suspeitos à equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), supervisionar 
a administração diária da medicação e assegurar que esses pacientes compareçam 
às consultas agendadas (ARAÚJO et al., 2017). De acordo com o Ministério da Saúde 
(2021), no contexto da pandemia ainda fizeram parte de suas funções a busca ativa das 
pessoas para vacinação e rastreamento de pessoas com sequelas, além da identificação 
de pessoas em situação de vulnerabilidade e ações de educação em saúde voltadas para 
impedir a disseminação da COVID-19. Portanto, pode-se dizer que o surto do vírus SARS-
Cov-2 causou um grande impacto a curto e longo prazo no controle da TB a nível mundial, 
devido ao aumento dos casos de COVID-19, a infecção é considerada um foco para os 
diagnósticos de sintomáticos respiratórios, deixando a TB de lado e consequentemente 
reduzindo o número de notificações e tratamento dessa doença (CHEN; ZANG, 2020).

O presente estudo tem o intuito de responder à pergunta: a pandemia de COVID-19 
teve influência na notificação de tuberculose no Brasil em 2020?

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo analítico sobre o impacto da covid-19 na notificação 

de tuberculose. O intervalo selecionado foi o ano de 2020, sendo esse período o 
estabelecimento da transmissão comunitária no país do novo coronavírus. O trabalho se 
baseou em pesquisas quantitativas realizadas por órgãos de vigilância nacional, como 
por exemplo: Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Secretarias Estaduais de 
Saúde, Ministério da Saúde, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo feita uma 
pesquisa bibliográfica sobre os estudos realizados durante os últimos anos para ser feita a 
estimativa do impacto da covid-19 na notificação da TB. 

RESULTADOS
No Brasil, entre os anos de 2011 e 2016, a incidência da TB por 100 mil habitantes 

apresentou uma tendência de queda com leves variações de 2,6, entretanto, entre 2016 
e 2019 o cenário alterou-se e a essa taxa aumentou 3,4 o que pode ser explicado pelas 
políticas de notificação para o combate da doença, ademais, no momento que se iniciou 
a pandemia de COVID-19 em 2020 os registros do Ministério da Saúde foram impactados 
negativamente com uma redução de 5,8 em apenas um ano de análise, representando uma 
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queda de 16% na taxa de notificação.

Fonte: ministério da saúde, 2021

Comparando os gráficos de 2019 com os de 2020, os meses de fevereiro e março 
que em 2019 apresentaram uma tendência de queda nos registros dos meses de março a 
maio, em contraponto, em 2020 esses meses apresentaram uma queda drástica, isso pode 
ser justificado pelo pico de notificações de casos de COVID-19 que ocasionou o isolamento 
da população brasileira e consequentemente a interrupção das visitas dos ACS onde é 
realizado o mapeamento dos casos de TB. 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan); Rede de Teste Rápido para 
Tuberculose/Coordenação Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições 

Crônicas/DCCI/SVS/MS.
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O contexto de pandemia fez com que o controle da TB se tornasse mais complicada 
pelo distanciamento social no diagnóstico e consequentemente uma menor adesão ao 
tratamento e a vigilância epidemiológica. Além de limitar os recursos da saúde que poderiam 
ser disponibilizados para o combate da TB, sendo preciso a utilização emergencial para a 
mitigação dos casos de COVID-19 (Brasil, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do exposto, o cenário atípico acarretou diversos problemas na saúde pública/

privada, não somente no quadro de mitigação da TB, como também em outras doenças 
emergentes que durante décadas causaram problemas sociais no país. Entretanto, o 
comportamento errôneo no combate a TB é histórico, sendo que o cenário só reforçou o 
quadro de sobrecarga dos sistemas de saúde, com impacto, sobretudo, na qualidade dos 
dados. 

É indubitavelmente necessário que o sistema de saúde brasileiro esteja preparado 
para a contingência de doenças emergenciais para que o evento histórico como o que 
ocorreu durante a pandemia de Covid-19 não se repita, onde os hospitais públicos/privados 
atingiram sua lotação máxima e não houve a prestação de cuidados com segurança e 
qualidade. 
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