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Apresentamos o volume 4 da coletânea “Covid-19: O maior desafio do 
século XXI”. O objetivo principal é apresentar de forma categorizada e clara 
estudos desenvolvidos em diversas instituições de ensino e pesquisa nacionais 
e internacionais. 

Estão reunidos aquí trabalhos referentes à diversas temáticas que 
envolvem e servem de base para a formulação de políticas públicas, atualização 
e melhor desenvolvimento da gestão em saúde e enfrentamento da Covid-19.

São apresentados os seguintes capítulos: Covid-19 e a prática 
odontológica: uma análise bioética; Impacto psicológico, social y laboral en 
personal médico no vacunado contra la Covid-19; Elaboração de uma tecnologia 
educacional sobre imunização de crianças contra Covid-19; Disparidades sociais 
na incidência do Covid 19: as dificuldades ocasionadas pela pandemia de 2020 
nas divergências sociais; Notificações de eventos adversos a medicamentos no 
Brasil durante a pandemia de Covid-19.

Os trabalhos científicos apresentados nesse livro poderão servir de base 
para uma melhor prática de assistência em saúde. Nesse sentido, a Atena 
Editora se destaca por possuir a estrutura capaz de oferecer uma plataforma 
consolidada e confiável para estes pesquisadores exporem e divulguem seus 
resultados.

Marcus Fernando da Silva Praxedes
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COVID-19 E A PRÁTICA ODONTOLÓGICA: UMA 
ANÁLISE BIOÉTICA

CAPÍTULO 1
 

Fabiano Maluf
Curso de Odontologia do Centro 

Universitário Euroamericano – UNIEURO, 
Brasília, DF, Brasil 

ORCID: 0000-0002-3395-069X

RESUMO: O artigo traz uma análise 
acerca da importância dos cuidados com a 
biossegurança para a prática odontológica 
em tempos de coronavírus e apresenta 
a bioética como conhecimento aplicável 
à Odontologia e a utilização de seus 
referenciais teóricos e práticos para uma 
atuação profissional consciente e crítica.
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; 
Odontologia; Biossegurança; Bioética.

COVID-19 AND DENTAL PRACTICE: 
A BIOETHICAL ANALYSIS

ABSTRACT: The article brings an analysis 
about the importance of care with biosafety 
for dental practice in times of coronavirus and 
presents bioethics as knowledge applicable 
to Dentistry and the use of its theoretical 
and practical references for a conscious and 
critical professional performance.
KEYWORDS: COVID-19; Dentistry; 
Biosafety; Bioethics.

A pandemia de COVID-19 trouxe 
para a odontologia um cenário de apreensão 
para os profissionais frente à quantidade de 
informações veiculadas e a necessidade de 
critérios para o atendimento clínico diante 
das diferentes situações. Trouxe também 
uma quantidade de dúvidas e mudanças 
na rotina dos atendimentos odontológicos. 
Procedimentos eletivos, odontologia 
hospitalar, pacientes com câncer, 
urgências e emergências, odontogeriatria, 
dentre outros merecem prudência nesse 
momento1.

As informações atuais indicam 
que o SARS-CoV-2, denominado novo 
coronavírus, possui uma alta capacidade 
de infecção por transmissão direta, por 
meio de tosses e espirros; transmissão por 
contato com superfícies contaminadas pelo 
vírus; e também por transmissão indireta, 
através de fluidos e saliva2.

Os relatos iniciais apontam 
que o vírus apresenta uma letalidade 
relativamente baixa, aspecto que aumenta 
de acordo com a idade, podendo atingir 8% 
em pacientes acima de 70 anos. Somem-
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se a isso as doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares e respiratórias, 
condições que também podem aumentar a letalidade. Assim, pessoas idosas e portadoras 
de condições crônicas parecem estar mais expostas a desenvolver sintomas graves3.

De acordo com Napimoga e Freitas4, várias associações odontológicas em todo o 
mundo recomendaram ou mesmo obrigaram os dentistas a adiar procedimentos eletivos 
por uma perspectiva de emergência em saúde pública. Quando o distanciamento social foi 
ordenado em todos os níveis do governo, a prática continuada no consultório odontológico, 
mesmo com equipamento de proteção individual, seria irresponsável4. 

A proximidade face a face entre os cirurgiões-dentistas e pacientes torna necessário 
ter cautela em relação ao manejo do paciente, à limpeza do consultório e à proteção dos 
profissionais e auxiliares diante do COVID-192. A ocasião apresenta um desafio multi/inter/
transdiciplinar tendo como aspecto principal a responsabilidade com a biossegurança haja 
vista o dentista trabalhar em contato íntimo com as vias respiratórias do paciente (boca 
e nariz), característica que o coloca no topo da lista de profissionais com alta chance de 
contaminação1.

Diante da atual situação, é importante que os dentistas saibam identificar os casos 
suspeitos da doença pelo COVID-19 observando e incorporando as recomendações 
preconizadas nos protocolos clínicos para controlar e minimizar a infecção nos serviços 
odontológicos 3.

Os procedimentos odontológicos poderão ser realizados, desde que com as devidas 
informações e critérios. No entanto, “é importante se manter informado com conhecimento 
de qualidade e desenvolvimento de análise crítica, para encontrar o equilíbrio entre a 
necessidade de intervenção e a menor exposição”1.

Uma anamnese adequada e uma segura atenção odontológica são imprescindíveis 
nesse instante. Aspectos como desinfecção das superfícies do ambiente clínico, 
higienização das mãos, paramentação e desparamentação dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), utilização de soluções alcoólicas e oxidantes e a minimização do uso de 
equipamentos que produzem aerossóis ganham relevância e os cuidados redobrados com 
a biossegurança são valorizados1.

Medidas como aferição da temperatura (preferencialmente com termômetro digital de 
testa) assim como medidas preventivas como lavagem das mãos com frequência, bochechos 
antes dos procedimentos odontológicos (peróxido de hidrogênio a 1% e iodopovidona a 
0,2%), uso de isolamento absoluto do campo operatório, e, na impossibilidade, optar-se 
pelo Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) são essenciais3.

Também se reveste de fundamental importância, a segurança no manuseio 
de perfurocortantes e a esterilização de instrumentais como medidas de precauções 
apropriadas para se evitar a disseminação potencial entre pacientes, acompanhantes e 
equipe de saúde bucal3.  

Por isso, os dentistas devem propiciar um atendimento odontológico com um desvelo 
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ainda maior com a biossegurança respondendo com zelo, ética e preparo técnico frente a 
esse novo desafio3. Nesta perspectiva, o conhecimento específico, que faz com que um 
(o paciente) confie o corpo aos cuidados de outro (o profissional), implica uma obrigação 
ao cuidador que ultrapassa os limites dessa relação e que aponta para um fim último de 
proteger a coletividade5,6. 

Essa situação pode ser respaldada pela abordagem da ética da responsabilidade. 
De acordo com Bugarin Jr e Garrafa5, o tema da ética da responsabilidade é muito bem 
trabalhado pelo filósofo alemão Hans Jonas, o qual defende que a responsabilidade 
humana corresponde ao dever que cada um possui de agir para que a espécie humana seja 
preservada em sua integridade. É tida como conhecimento aplicável a todas as profissões, 
especialmente às da área da saúde e, dessa forma, é atribuída fundamental importância à 
utilização de seus referenciais teóricos e práticos para uma atuação profissional consciente 
e crítica7.

Tanto a bioética quanto a biossegurança se preocupam com a probabilidade dos 
riscos, de degradação da qualidade de vida dos indivíduos e populações e da aceitabilidade 
de novas práticas, mas a biossegurança o faz quantificando e ponderando os riscos e 
benefícios, ao passo que a bioética analisa os argumentos racionais que justificam ou não 
tais riscos5. 

Segundo Schramm8, biossegurança é “conjunto de ações voltadas para prevenção, 
minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, riscos que podem comprometer a 
saúde, o meio ambiente ou a qualidade do trabalho desenvolvido”.  

A bioética não surge com o intuito de impor limites ao desenvolvimento da ciência, 
mas sim de exercer um controle ético sobre as situações que surgem, ou podem surgir, 
com os novos conhecimentos gerados a partir do aprimoramento técnico e científico5.

Nesse sentido, o extraordinário avanço técnico-científico observado pela Odontologia 
nas últimas décadas não foi acompanhado com a mesma rapidez por um pertinente 
embasamento bioético que fornecesse sustentação aos novos desafios e às situações que 
a partir daí surgiam. 

Apesar do domínio técnico-científico ser imprescindível para o embasamento 
teórico da prática profissional, exige-se hoje uma formação que vá além do conhecimento 
deontológico – necessário, é verdade, mas insuficiente para atender as necessidades 
profissionais de saúde na atualidade frente às demandas sociais contemporâneas e com o 
próprio panorama sanitário presente9. 

Assim, é oportuno ressaltar que a bioética propõe respostas necessárias ao 
direcionamento das atitudes em sociedade e, consequentemente, na prática clínica. 
Conceitos bioéticos devem ser apreendidos e incorporados pelos atores envolvidos com 
os cuidados dos pacientes e, assim, espera-se poder associar o cuidado ético ao cuidado 
terapêutico10. É exatamente aí onde reside a modernidade e o espírito democrático da 
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bioética.
Por exemplo, em qualquer etapa do tratamento, o profissional pode recorrer a 

referenciais bioéticos, como os 4 “Ps”, postulados teoricamente no corpo da Bioética de 
Intervenção. Tais referenciais propõem, para o exercício de uma prática responsável, que 
as condutas contemplem a prudência na tomada de decisões frente ao desconhecido, 
a precaução frente ao uso de novas tecnologias, a prevenção nas práticas de saúde, 
intimamente relacionada a uma posição ativa em busca da não-maleficência e a proteção 
dos vulneráveis11.

Desse modo, a Bioética de Intervenção descolou-se dos conceitos principialistas e 
ganhou força no âmbito privado para discutir problemas éticos, indicar a necessidade de 
fomentar o empoderamento, sustentar a libertação e garantir a emancipação dos sujeitos 
sociais com o objetivo de alcançar sua inclusão plena na dinâmica relacional da sociedade 
e a contextualização dos conflitos éticos12. 

Poucas profissões gozam do privilégio de poder mitigar a dor e o sofrimento humano 
como aquelas da área da saúde, Tal abordagem reivindica o domínio de conhecimentos 
científicos e técnicos, mas igual consideração deve ser dada à capacidade de análise e 
de reflexão a fim de um posicionamento capaz de modificar as condições de vida e saúde 
com o intuito de associar o pensar ao agir e fazer, socialmente comprometido e engajado. 

Dessa forma, a bioética se apresenta com o objetivo de propiciar o exercício do 
reconhecimento dos conflitos morais, a análise crítica das implicações da incorporação das 
novas tecnologias, a responsabilidade social e a obrigação moral na tomada de decisões 
relacionadas à vida humana e à natureza13. 

Na prática odontológica, a cavidade oral é considerada bastante propícia para 
a contaminação e a transmissão de COVID-19. Por essa razão, é imperativo que os 
dentistas tomem todas as medidas preventivas14 em sua rotina clínica, proporcionando 
mais segurança para a equipe, o paciente e o próprio profissional.

Penoni15 advoga que a COVID-19 “viralizou a necessidade de prevenção” não 
somente para os profissionais em relação às questões de biossegurança, mas também 
para os pacientes em relação ao uso de antissépticos bucais, frequência e duração da 
escovação dentária, limpeza de língua e mucosa oral. Porém, melhorar as estratégias de 
prevenção vai muito além das questões de biossegurança e já era uma necessidade muito 
antes desse momento que vivemos15.

Atualmente exige-se do profissional uma visão globalizada dos problemas éticos, 
morais e sociais da era contemporânea, alicerçadas em bases ético-filosóficas e legais. Para 
atingir esse objetivo se faz necessário promover o desenvolvimento de novas competências 
e habilidades relacionadas com as questões éticas envolvidas na vida profissional.. 

Enquanto a bioética não for incorporada ao discurso cotidiano, crítico e contestador, 
será considerada como um “saber invisibilizado”, uma “fala inaudível”, refém de formulações 
deslocadas, prisioneira de posições normativas e prescritivas, limitada a espaços fechados 
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distantes de seu potencial questionador e transformador16. 
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