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PREFÁCIO

A incidência do novo coronavírus no Brasil é preocupante. No entanto, a saúde pública do 
país e o sistema de atendimento visa abranger a diversidade que o Brasil apresenta, o sistema único 
de saúde (SUS) tem como base a integralidade, a universalidade e a equidade de todos os pacientes e 
trabalhadores. Instituído assim, para democratizar toda a saúde brasileira, tem o interesse de ofertar 
serviços de qualidade a população. Portanto, ao longo da história de sua consolidação a saúde pública 
foi deixado de lado e passou a gerar grandes problemas aos profissionais atuantes.

De fato, os estudos desenvolvidos no âmbito da saúde pública se propõem a articular 
conhecimentos de diferentes saberes e fazeres fornecendo subsídios teóricos, práticos e metodológicos 
que contribuem positivamente para a construção de estratégias e políticas públicas que visam o 
desenvolvimento de informações e ações em prol de uma saúde de qualidade para toda comunidade.

O presente livro é composto por 24 capítulos elaborados por autores pertencentes às ciências 
da saúde e suas áreas afins com o objetivo de proporcionar conhecimentos e compartilhar experiências 
e resultados de estudos desenvolvidos em várias localidades brasileiras e que visam à elucidação de 
diferentes situações de saúde.

Em nossos livros selecionamos um dos capítulos para premiação como forma de incentivo 
para os autores, e entre os excelentes trabalhos selecionados para compor este livro, o premiado foi o 
capítulo 02, intitulado “VACINAS CONTRA COVID-19:  UMA BREVE DESCRIÇÃO POR MEIO 
DE REVISÃO INTEGRATIVA¨.
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RESUMO: Introdução: As infecções respiratórias virais são prevalentes e de alta transmissibilidade. 
Prova disso é a covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-Cov-2, e transmitida principalmente 
por gotículas expelidas por pessoas infectadas pelo vírus. Por isso, máscaras de tecido reduzem a 
transmissão de doenças e podem ser eficazes na redução da contaminação. Assim, é fundamental 
a divulgação do seu uso e manuseio correto por meio de atividades de promoção em saúde para 
a população, onde o escasso acesso a informações pertinentes pode comprometer sua efetividade. 
Objetivo: Educar a população sobre o uso das máscaras, sua correta execução e manutenção adequada. 
Metodologia: Trata-se de estudo qualitativo, descritivo e exploratório, do tipo pesquisa-intervenção. 
Com base na fundamentação teórica encontrada nas bases de dados Scielo, Pubmed e LILACS foi 
confeccionado um folder digital sobre a forma correta de usar, preservar e escolher as máscaras de 
tecido utilizadas pela população. A divulgação do folder ocorreu nas redes sociais “Whatsapp” e 
“Instagram” com amplo compartilhamento entre os jovens e adultos com acesso às redes sociais. 
Resultados e Discussão: Identificou-se que a disseminação do material digital proposto atingiu parcela 
significativa da população com acesso às redes sociais e provocou uma discussão coletiva. Outrossim, 
foi perceptível a abrangência de diferentes níveis socioeconômicos e culturais, ficando evidente a 
sua contribuição para o maior entendimento da prevenção de doenças. Ainda, verificou-se déficit no 
conhecimento a respeito da individualização dos equipamentos de proteção. Conclusão: Diante do 
exposto, observa-se que a utilização das máscaras consiste em instrumento importante no combate a 
infecções respiratórias, como a covid-19, sendo notório déficit no manejo ideal desse instrumento de 
prevenção. Com isso, iniciativas de educação em saúde e de conscientização acerca do uso correto 
das máscaras de proteção são medidas fundamentais para reduzir a propagação do vírus. 

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19. Máscaras Faciais. Educação em Saúde.
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HEALTH ACTION STRENGTHENS THE IMPORTANCE OF CORRECT USE OF MASKS 
FOR THE PREVENTION OF RESPIRATORY INFECTIONS

ABSTRACT: Introduction: Viral respiratory infections are prevalent and highly transmissible, like 
covid-19, a disease caused by the SARS-Cov-2 coronavirus, and transmitted mainly by droplets 
expelled by people infected. Therefore, cloth masks reduce the transmission of disease and can be 
effective in reducing contamination. Thus, it is essential to disseminate its use and correct handling 
through health promotion activities for the population, where the scarce access of information can 
compromise its effectiveness. Objective: Educate the population about the use of masks, their correct 
execution and proper maintenance. Methodology: This is a qualitative, descriptive and exploratory 
study, of the research-intervention type. Based on the theoretical foundation found on Scielo, Pubmed 
and LILACS databases, a digital folder was created on the correct way to use, preserve and choose the 
fabric masks used by the population. The folder was disseminated on social media like “Whatsapp” 
and “Instagram” with wide sharing among young people and adults. Results and Discussion: It was 
identified that the dissemination of the proposed digital material reached a significant portion of the 
population with access to social media and provoked a collective discussion. Furthermore, the range 
of different socioeconomic and cultural levels was noticeable, making its contribution to a greater 
understanding of disease prevention evident. Still, there was a deficit in knowledge regarding the 
individualization of protective equipment. Conclusion: Given the above, it is observed that the use 
of masks is an important instrument in the fight against respiratory infections, such as covid-19, with 
a notable deficit in the ideal management of this prevention instrument. As a result, health education 
and awareness initiatives about the correct use of protective masks are fundamental measures to 
reduce the spread of the virus.

KEY-WORDS: COVID-19. Facial Masks. Health Education.

INTRODUÇÃO 

As infecções respiratórias virais têm alta prevalência devido à diversidade de agentes 
infecciosos e de sorotipos, estes associados à elevada capacidade de transmissibilidade entre as 
pessoas. Prova disso é a covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-Cov-2, e transmitida 
principalmente por meio do contato com pequenas gotículas que contêm o vírus e são expelidas por 
pessoas infectadas. Em contato com a via aérea, o vírus se multiplica e aumenta a capacidade viral de 
infectar as células do nosso organismo. 

As transmissões aéreas, por meio de gotículas, e por contato físico são as principais rotas 
de contaminação dos vírus respiratórios, sendo propícias em circunstâncias e ambientes específicos 
nos quais os procedimentos de geração de aerossol (AGP) são realizados. Aerossóis são partículas 
líquidas dispersas no ar que podem conter microrganismos ou substâncias industriais. 
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Isso justifica a hipótese de que quando uma pessoa infectada com SARS-CoV-2 respira 
pesadamente, espirra ou tosse, o SARS-CoV-2 será excretado e transformado em bioaerossóis 
(TABATABAIZADEH, 2021). 

Com isso, a máscara é uma forma de reduzir o contato direto com a carga viral exposta como 
uma barreira direta contra o agente infeccioso. Dessa forma, descobriu-se que a eficácia do uso de 
máscaras pela comunidade está relacionada com a redução do risco de infecção clínica, evitando a 
inalação de patógenos e reduzindo o contato face a face (MACINTYRE, et al., 2009). Máscaras de 
tecido, como as de algodão com alta densidade de fios, reduzem a transmissão de gotículas e assim, 
podem ser eficazes na redução da contaminação pelo SARS-CoV-2. Em situações de baixo risco, o 
uso de máscaras de tecido de múltiplas camadas fornece proteção contra a transmissão da covid-19. 
Entretanto, a influência da umidade produzida pela expiração, o tempo de uso e o número de lavagens 
são fatores que podem reduzir sua eficácia (SILVA. et al., 2020). 

Sendo assim, é de suma importância o uso correto da mesma, bem como da realização de 
sua manutenção rotineira, visto que, por conta do contato direto ao meio externo ela pode se tornar 
um meio propício para autocontaminação, desse modo, deve ser fundamental a ampla divulgação do 
uso correto e manuseio da mesma por meio de atividade de promoção em saúde na população em 
geral, onde o escasso acesso a informações pertinentes pode comprometer a efetividade desejada da 
máscara para proteção.

A partir disso, esse estudo objetivou educar a população em geral sobre os benefícios do uso 
das máscaras, sua correta execução e manutenção adequada.

METODOLOGIA 

Trata-se de estudo qualitativo, exploratório e descritivo, do tipo pesquisa-intervenção. Sabendo 
a importância do autocuidado e do uso correto das máscaras para o enfrentamento da pandemia do 
vírus SARS-CoV-2, foi confeccionado um folder digital sobre a forma correta de usar, preservar e 
escolher as máscaras de tecido utilizadas pela população geral, a partir de fundamentação teórica 
encontrada nas bases de dados Scielo, Pubmed e LILACS.

O folder (figura 1) possui título “a minha te protege e a sua me protege” e contém imagens 
ilustrativas acompanhadas de texto sobre a lavagem das mãos antes e após o manejo das máscaras, a 
retirada e posicionamento correto da mesma a fim de cobrir nariz, boca e queixo e evitar espaços nas 
laterais, bem como esclarecimento de erros comuns, como o compartilhamento de máscaras, o período 
de uso diário, validade e número de camadas. A linguagem utilizada foi direta e destinada a população 
em geral, sem utilização de jargões e com enfoque no entendimento do leitor. Depois de finalizado, o 
folder foi divulgado nas redes sociais Whatsapp e Instagram para amplo compartilhamento e interação 
com a mídia produzida. Abaixo a figura descreve o folder elaborado e utilizado para a ação remota.
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Figura 1: Folder “A minha te protege e a sua me protege” – instruções acerca do uso correto das máscaras de tecido 
faciais.

Fonte: Produção pessoal. 2021.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da atividade realizada, foi possível identificar que a disseminação do material 
digital proposto, atingiu parcela significativa da população com acesso às redes sociais e provocou 
uma discussão coletiva, especialmente nas multiplataformas gratuitas de mensagens instantâneas, 
Whatsapp e Instagram. Através da interação e da devolutiva do público alvo, foi perceptível que 
essa ação em saúde abrangeu diferentes níveis socioeconômicos e culturais, ficando evidente a sua 
contribuição para o maior entendimento do uso correto das máscaras de tecido por parte deste.

Nessa perspectiva, a ação e promoção da saúde baseiam-se na capacidade da comunidade de 
se identificar como agente ativo na gestão dos riscos aos quais está submetida. Este conceito baseia-se 
no pressuposto iluminista de Spink, o qual afirma que por sermos seres racionais passíveis de tomada 
de decisão, a disponibilidade de informação nos torna parceiros da gestão dos riscos (SPINK, 2009). 
Consequentemente, os materiais digitais fomentam o modelo de atenção e saúde e basta expressar 
medidas, que a população buscará, automaticamente, formas para se prevenir (MARTINS; SPINK, 
2019). 

Em consonância, a educação em saúde representa um dos principais elementos para a promoção 
à saúde, e é uma forma de cuidar que leva ao desenvolvimento de uma consciência crítica, reflexiva e 
para a emancipação dos sujeitos, pois possibilita que as pessoas passem a cuidar melhor de si mesmas 
e de seus familiares (SANTOS; PENNA, 2009 e SANTOS et al., 2020).
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Outrossim, a promoção à saúde deve ser relacionada com o contexto em que se vive, com 
práticas pautadas na visão holística do sujeito, na melhoria da qualidade de vida física, psíquica e 
espiritual, sendo o profissional e os universitários da área da saúde, atores nesse processo (DIAS et 
al., 2018). 

Portanto, diante do cenário atual da pandemia do Covid-19, as medidas de proteção individual, 
destacando-se o uso de máscaras, representam o equipamento de proteção respiratória indicado para 
controlar as exposições a gotículas de saliva, com o objetivo de reduzir o risco da transmissão da 
Covid-19. Os principais benefícios de usar uma máscara incluem limitar a propagação do vírus de 
alguém que sabe ou não sabe que tem uma infecção para outras pessoas, assim como, reforçar a 
necessidade de continuar a prática do distanciamento físico (DESAI e ARONOFF, 2020). Entretanto, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca alguns potenciais riscos causados pelo mau uso 
da máscara, como as chances de autocontaminação através de uma má manipulação da mesma, 
assim como à contaminação pela falta de troca quando necessária, além disso, pode passar uma falsa 
sensação de segurança, diminuindo outras medidas higiênicas (OMS, 2020).

Diante da emergência em propor medidas alternativas e seguras, as máscaras de tecido surgem 
como forma de proteção de baixo custo, rápida produção e impede o uso indiscriminado de máscaras 
cirúrgicas, as quais devem ser priorizadas para fins hospitalares, onde são de maior necessidade 
(LIMA, et al., 2020). 

As máscaras de tecido são vistas como equipamentos de proteção de uso não profissional, 
indicadas para uso pela população em geral, como uma barreira física para reduzir a disseminação de 
gotículas e secreções expelidas pelo nariz e/ou boca do usuário no ambiente. (ANVISA, 2020). 

Embora as máscaras de tecido tenham eficácia reduzida ao serem comparadas com máscaras 
hospitalares (N95 e/ou máscara cirúrgica), quando fabricadas com duplas camadas, podem ser tão 
eficazes quanto. Acerca disso, estudo realizado demonstrou que, quando usados em camadas duplas, 
os têxteis são tão eficazes quanto os materiais de máscara/tecido cirúrgico na redução da dispersão 
de gotículas para <10 cm e a área de contaminação circunferencial para ~ 0,3% (RODRIGUEZ-
PALACIOS, et al.,2020).

É válido ressaltar que a eficácia da barreira das máscaras contra as gotículas é influenciada, não 
apenas pela quantidade de camadas, mas também e principalmente, pelo tipo de tecido e frequência 
de lavagens. 

Quanto aos tipos de tecidos, foi destacada a utilização de tecidos com menor porosidade, 
além de tecidos que atuam como filtro eletrostático de partículas (por exemplo: seda, chiffon e 
flanela) (CHU, et al., 2020). Quanto às recomendações do Ministério da Saúde recomenda em ordem 
decrescente de capacidade de filtragem: 1) saco de aspirador, 2) cotton (composto de poliéster 55% e 
algodão 45%), 3) algodão e 4) fronhas de tecido antimicrobiano (BRASIL, 2020 e GIRARDI et al., 
2020).
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No tocante à frequência das lavagens, a pesquisa realizada no Nepal evidenciou que a eficácia 
das máscaras de tecido é reduzida 20% após a quarta lavagem e secagem (NEUPANE et al., 2019). 
Essa perda de eficácia na filtração de partículas ocorre porque o processo de higienização reduz as 
microfibras do tecido e aumenta o tamanho dos poros (LIMA et al., 2020). 

As recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por sua vez, 
indicam até trinta ciclos de lavagem (ANVISA, 2020). Destaca-se que a OMS recomenda os cuidados 
com as máscaras de tecido, porém, não delimita a quantidade de lavagens e o Ministério da Saúde 
recomenda a troca da máscara após sinais de desgastes (OMS, 2020 e LIMA et al., 2020). 

Salienta-se a importância de informar a comunidade acerca da higienização da máscara após 
sua utilização, conforme orientações da OMS: 1) lavar a máscara em água quente, com sabão ou 
detergente utilizados para roupas por um minuto; ou 2) colocar a máscara submersa em cloro a 0,1% 
por um minuto e lavar abundantemente com água em temperatura ambiente, para eliminar resíduo 
tóxico do cloro (OMS, 2020).

Com base na interação gerada com público-alvo durante a discussão realizada de forma remota, 
WhatsApp e Instagram, identificou-se um déficit no conhecimento a respeito da individualização do 
uso das máscaras, uma vez que muitos não tinham consciência de que as máscaras não devem ser 
compartilhadas nem mesmo com os familiares.  As máscaras também precisam ser trocadas a cada 
três horas ou se estiverem molhadas ou visivelmente sujas (OMS, 2020). 

Ademais, a população precisa estar ciente de que independentemente da capacidade de 
filtragem ou vedação da máscara, uma vez que a doença possui mais de uma via de transmissão, é 
fundamental a adoção de medidas preventivas adicionais, tais como o isolamento de casos, medidas 
de etiqueta respiratórias, higiene das mãos e distanciamento social (CHU, et al., 2020).

Diante dos fatos mencionados, é sabido que o mascaramento universal em público complementa 
o distanciamento social e a higiene das mãos ao conter ou desacelerar o crescimento exponencial da 
pandemia (ESPOSITO et al., 2020).

Assim, torna-se evidente a necessidade de maior engajamento dos profissionais e acadêmicos 
da área da saúde para a orientação da população nas mídias sociais sobre o uso e a lavagem corretos 
das máscaras de tecido com o intuito de otimizar a eficácia protetora deste utensílio por um período 
mais prolongado (LIMA, et al., 2020).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, observa-se que a utilização das máscaras faciais consiste em um instrumento 
importante no combate a infecções respiratórias virais, como a COVID-19, porém mesmo um 
ano após o início da pandemia é notório que boa parte da população ainda não tem conhecimento 
suficiente para utilizar de forma eficaz as máscaras de tecido. Iniciativas de educação em saúde e 
de conscientização acerca do uso correto das máscaras de proteção são medidas fundamentais para 
reduzir a propagação do vírus e, portanto, devem ser vistas como responsabilidade social de todos os 
indivíduos. Considerando ainda que a pandemia da covid-19 a cada dia atinge números alarmantes 
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de contaminação, pode-se concluir que as máscaras estarão presentes na rotina das pessoas por 
um longo período, sendo fundamental o conhecimento sobre a sua correta utilização. Foi evidente 
que as informações passadas durante a ação em saúde impactaram de forma positiva na população 
alvo, fazendo com que as pessoas refletissem a respeito do uso correto das máscaras. Ademais, os 
acadêmicos participantes puderam observar as principais dúvidas da população acerca do tema tendo 
a possibilidade de solucioná-las por meio das redes sociais, além da contribuição para a humanização 
dos futuros profissionais da área da saúde. Portanto, vale ressaltar a importância de orientar a população 
com informações seguras e baseadas na ciência, de forma clara e objetiva, para diminuir as chances 
de surgimento de novas variantes e o colapso do sistema público de saúde.
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