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APRESENTAÇÃO
No mês de dezembro de 2019 um surto em Wuhan na China com 270 casos e 6 

mortes foi identificado, chegando à em Seattle, no Estado de Washington, e confirmado pelo 
Centro de Controle de Doenças dos EUA no mês de janeiro de 2020. O vírus em questão, 
surgido em Wuhan é um novo Coronavírus, chamado SARS-CoV-2, que é transmitido entre 
humanos e causa doenças respiratórias, e já alterou o curso da história mundial com as 
taxas de infecção e mortalidade em todo o globo.

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto 
do Coronavírus como uma emergência de saúde pública global, o que implica uma 
ação coordenada entre os países. Desde então políticas de saúde púbica emergenciais 
começaram a ser tomadas no sentido de aplacar ao máximo os efeitos da nova pandemia. 

O primeiro caso de Coronavírus no Brasil teve diagnóstico molecular confirmado no 
dia 26 de fevereiro de 2020 pela equipe do Adolfo Lutz, e desde então, estratégias para 
o entendimento dos mecanismos de replicação viral e para o diagnóstico/ tratamento tem 
sido buscadas a todo instante.

O surgimento da pandemia causada pelo novo Coronavírus demonstrou a 
importância e a necessidade de novas ferramentas para criação de vacinas, medicamentos 
farmacêuticos com ação efetiva contra o vírus, políticas de higiene, assepsia e controle de 
enfermidades causadas por microrganismos como os vírus.

Nesta obra aqui apresentada, pretendemos levar até o nosso leitor os conceitos 
e dados mais atuais e relevantes possíveis relacionados ao novo Coronavírus. Sabemos 
que estamos no meio de todo um processo, portanto novos estudos e ensaios poderão 
surgir, e isso nos encoraja a publicar este volume acreditando que novos poderão surgir 
com novos dados e respostas as quais ainda não temos. Principalmente nesse contexto, 
divulgação científica de dados minuciosos e revisados é muito relevante, por isso mais uma 
vez parabenizamos a Atena Editora pela iniciativa.

Desejo a todos uma ótima leitura!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: Na terapia intensiva, o fisioterapeuta 
brasileiro está na linha de frente dos cuidados 
respiratórios avançados, respaldado pelas 
melhores evidências científicas. No entanto, 
a infecção causada pelo SARS-CoV-2 nunca 
ocorreu antes, trazendo um novo desafio para 
todos os pesquisadores e profissionais de 
saúde. O objetivo desse trabalho é mostrar 
como se estrutura a anatomia da caixa torácica, 
do paciente acometido pela COVID-19, se 
comporta através do processo de agudização e 
crônico da doença e como esse conhecimento 
se relaciona com a ocorrência da SARS-CoV 2. 
Além disso, demonstrar como o diagnóstico e o 
tratamento são realizados a partir da premissa 

anatômica. Trata-se de uma revisão integrativa 
da literatura do tipo qualitativa sobre o tema 
COVID-19. , utilizando das seguintes bases de 
dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), United 
States National Library of Medicine (USNLM) e 
SciELO Analytics. Como resultados foi verificado 
que é essencial que os profissionais envolvidos 
nas condutas e tratamentos compreendam os 
mecanismos fisiopatológicos envolvidos no 
comprometimento da musculatura respiratória, 
que conheçam a ampla gama de diagnósticos 
diferenciais. As pesquisas com amostras e 
tempo de acompanhamento maiores são de 
suma importância, afim de atualizar a literatura, 
como também verificar os efeitos da fisioterapia 
respiratória a curto e a longo prazo nas possíveis 
alterações anatômicas e anatomofisiologicas sob 
o sistema respiratório e muscular, na estrutura 
torácica, como em todos sistemas do corpo 
humano.
PALAVRAS - CHAVE: Sistema Respiratório, 
Coronavírus SARS CoV-2, Terapia Intensiva

ABSTRACT: In intensive care, the Brazilian 
physiotherapist is at the forefront of advanced 
respiratory care, supported by the best scientific 
evidence. However, the infection caused by 
SARS-CoV-2 has never occurred before, 
bringing a new challenge for all researchers and 
health professionals. The objective of this work 
is to show how the anatomy of the rib cage is 
structured, of the patient affected by COVID-19, 
behaves through the process of acute and chronic 
disease and how this knowledge is related to 
the occurrence of SARS-CoV 2. In addition 
Furthermore, demonstrate how the diagnosis and 

http://analytics.scielo.org/?journal=0103-5150&collection=scl
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treatment are carried out from the anatomical premise. This is an integrative review of the 
qualitative literature on the topic COVID-19. , using the following databases: Virtual Health 
Library (VHL), United States National Library of Medicine (USNLM) and SciELO Analytics. 
As a result, it was verified that it is essential that the professionals involved in the conducts 
and treatments understand the pathophysiological mechanisms involved in the impairment 
of the respiratory musculature, who know the wide range of differential diagnoses. Research 
with larger samples and follow-up time is of paramount importance, in order to update the 
literature, as well as to verify the effects of respiratory physiotherapy in the short and long 
term on possible anatomical and anatomophysiological changes under the respiratory and 
muscular system, in the chest structure , as in all systems of the human body.
KEYWORDS: Respiratory System, Coronavirus SARS CoV-2, Intensive Care

INTRODUÇÃO
Nas últimas duas décadas, o mundo passou por importantes mudanças que 

impactam a saúde e a economia nos níveis individual e global, refletindo diretamente na 
saúde pública das populações de muitos países (OMS, 2019). A recente pandemia de 
SARS-CoV-2, com os primeiros casos relatados em Wuhan, China no final de dezembro 
de 2019, se espalhou rapidamente para outros países e foi declarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020. (Velavan, 2020)

Atualmente, a doença tem aumentado o número de casos e, em 31 de março, 5.933 
casos notificados e 206 óbitos haviam sido registrados no Brasil. São Paulo foi o estado 
mais afetado, com 136 mortes e 2.339 casos confirmados, seguido pelo Rio de Janeiro com 
23 mortes e 708 casos confirmados (MS, 2020)

É importante salientar que por enquanto se admite a transmissão por propagação 
de gotículas e não transportado pelo ar, onde observa-se assim pelas gotículas serem 
grandes, maiores que 5 µm, elas não ficam suspensas no ar por longo tempo, portanto 
as gotículas se propagam se entrarem em contato com superfícies mucosas suscetíveis a 
uma certa distância (1 a 2 metros). (OMS, 2020)

Embora o Brasil esteja tentando implementar medidas para reduzir o número de 
casos, principalmente focados no distanciamento físico, é esperado um aumento nos 
casos do COVID-19 nos próximos meses. Vários modelos matemáticos mostraram que o 
vírus estará circulando potencialmente até meados de setembro, com um pico importante 
de casos em abril e maio. Assim, existem preocupações quanto à disponibilidade de 
unidades de terapia intensiva (UTI) e ventiladores mecânicos necessários para pacientes 
hospitalizados com COVID-19 (CRODA, 2020)

Na terapia intensiva, o fisioterapeuta brasileiro está na linha de frente dos cuidados 
respiratórios avançados, respaldado pelas melhores evidências científicas. No entanto, 
a infecção causada pelo SARS-CoV-2 nunca ocorreu antes, trazendo um novo desafio 
para todos os pesquisadores e profissionais de saúde. A COVID-19 surgiu há poucos 
meses e se disseminou rapidamente pelo mundo, não havendo tempo suficiente para o 
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desenvolvimento de ensaios clínicos e muito menos revisões sistemáticas que possam 
direcionar as intervenções. (GUIMARAES, 2020)

Habitualmente, um programa de reabilitação pulmonar tem, entre seus objetivos, 
melhorar os sintomas da doença, melhorar a qualidade de vida e promover a melhora física 
dos pacientes para as atividades de vida diária. Adicionalmente, a reabilitação pulmonar 
aborda problemas, tais como fraco condicionamento físico, perda de massa muscular e 
perda de peso. (WEHRMEISTER, 2020)

A maioria das pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de 
tratamento hospitalar. Uma em cada seis pessoas infectadas por COVID-19 fica gravemente 
doente e desenvolve dificuldade de respirar. As pessoas idosas e as que têm outras 
condições de saúde como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou 
câncer, têm maior risco de ficarem gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa pode 
pegar a COVID-19 e ficar gravemente doente.

Dentre o exposto, o objetivo desse trabalho é mostrar como se estrutura a anatomia 
da caixa torácica, do paciente acometido pela COVID-19, se comporta através do processo 
de agudização e crônico da doença e como esse conhecimento se relaciona com a 
ocorrência da SARS-CoV 2. Além disso, demonstrar como o diagnóstico e o tratamento 
são realizados a partir da premissa anatômica.

MÉTODOS
O presente estudo foi realizado no formato de revisão integrativa da literatura do 

tipo qualitativa sobre o tema COVID-19 e suas correlações anatomoclínicas. Para isso, 
foi realizado um levantamento bibliográfico no período compreendido entre janeiro de 
2010 à outubro de 2020, utilizando das seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS),  United States National Library of Medicine (USNLM) e SciELO Analytics. 
Para isso, utilizou-se os seguintes descritores: COVID-19, anomalias musculoesqueléticas 
e músculos respiratórios.

Os critérios de inclusão para a escolha dos artigos foram considerados os artigos 
completos, no período dos últimos dez anos (2010 – 2020), nos idiomas português e inglês. 
Em relação aos critérios de exclusão, foram os trabalhos que apesar de contemplar os 
descritores desse estudo não continha esclarecimentos suficientes acerca do assunto 
pesquisado e artigos fora do período selecionado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram selecionados 07 arquivos incluindo: artigos de revisão bibliográfica, jornais, 

revistas e livros em pediatria, cuidados paliativos, a fisioterapia nos cuidados paliativos e 
suas condutas. Os critérios de exclusão foram: arquivos cujos resumos não se encaixassem 
com o tema proposto, estudo de caso, artigos fora do período de 2012 a 2020, arquivos 

http://analytics.scielo.org/?journal=0103-5150&collection=scl
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sem comprovação científica clara e/ou inconclusivas.
Na tabela a seguir, observou-se alguns dos artigos selecionados com resultados 

mais relevantes, sendo com diferentes tipos de estudos e resultados. Em sua maioria 
resultados positivos na atuação da fisioterapia no cuidado ao paciente com a COVID-19 e 
as principais alterações do aparelho respiratório que se enquadra nessa conduta.

A redução da massa muscular, a incapacidade funcional pelo desuso, fatores 
nutricionais e fatores metabólicos, baixa capacidade oxidativa muscular estão associadas 
a fraqueza e a consequente dispneia. Estudos demonstram que o quadríceps é 
significativamente mais comprometido quando comparado aos peitorais ou grande dorsal. 
Nos membros superiores a redução da força é maior nos músculos do ombro. (Seymour, 
2010)

Na abordagem inicial para a determinação de fraqueza muscular respiratória, 
devem-se priorizar métodos de baixa complexidade e ampla disponibilidade, levando-se em 
consideração a avaliação global e não específica da musculatura ventilatória. (FERREIRA, 
2020)

O treino de força muscular nos programas de reabilitação pulmonar (PRP), pode 
ocasionar na ecolução da qualidade de vida destes pacientes, quando equiparado aos 
exercícios aeróbicos. (Rochester, 2015) 

Poucos estudos científicos têm destacado as vantagens da prescrição desse tipo de 
atividade realizada em ambulatório e ambiente domiciliar, com equipamentos acessíveis, 
uma vez que os pacientes e os serviços públicos em geral não têm acesso aos aparelhos 
elaborados para este fim, apesar das recomendações das diretrizes da saúde pública. 
(Malta, 2014)

A fraqueza muscular respiratória pode estar relacionada tanto ao aumento da carga 
de trabalho do sistema respiratório quanto à diminuição ou interrupção do estímulo neural 
(central ou periférico). Em indivíduos saudáveis (nos quais o impulso respiratório central é 
normal), a força da musculatura ventilatória para movimentar o sistema respiratório precisa 
ser maior do que o somatório do trabalho imposto pelos pulmões, caixa torácica e vias 
aéreas. (FERREIRA, 2020)
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Figura 1. Fonte google fotos.

O sistema respiratório apresenta muitas funções importantes para o equilíbrio do 
organismo e para a manutenção da saúde, Todas as células do corpo humano realizam essa 
respiração. Nesse processo, que acontece no interior das mitocôndrias, as substâncias 
orgânicas reagem com o dióxido de carbono e liberam energia para os processos vitais. 
Na espécie humana, as trocas gasosas entre o ar atmosférico e o sangue ocorrem nos 
pulmões e constituem a respiração pulmonar. O gás carbônico é eliminado do corpo no ar 
expirado. (Hall, 2011)

São dois os tempos de respiração essenciais, inspiração e expiração, têm 
características distintas. A inspiração é o fenómeno activo que acontece quando o ar 
chega aos pulmões, sendo desenvolvida pelos músculos respiratórios. O diafragma é o 
principal músculo inspiratório, responsável por 2/3 da ventilação em repouso; este desce as 
costelas, o esterno sobe e os pulmões dilatam com o aumento de volume da caixa torácica. 
(SARMENTO, 2010)

A expiração é o fenómeno contrário, consiste no movimento normalmente passivo 
que envolve a expulsão do ar dos pulmões para o exterior, tendo em conta a retracção 
elástica toracopulmonar. Os músculos abdominais relaxam permitindo a subida do 
diafragma e diminuição do volume torácico. Todavia, não só em casos de difi culdade 
respiratória como voluntariamente, pode ser um fenómeno activo, à custa dos músculos 
expiratórios. (SARMENTO, 2010)

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal-
SG (presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois dos 
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seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, 
tosse, coriza) até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns e relacionados 
em específico ao trato respiratório temos: tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, 
cansaço (astenia), dispnéia (falta de ar). (WHO, 2020)

No tocante as doenças respiratórias, é essencial que os profissionais envolvidos 
nas condutas e tratamentos compreendam os mecanismos fisiopatológicos envolvidos no 
comprometimento da musculatura respiratória, que conheçam a ampla gama de diagnósticos 
diferenciais (principalmente no curso da investigação de dispneia) e que estejam aptos 
para intervir quando surgirem sinais de complicação nas avaliações seriadas. (FERREIRA, 
2020)

A fisioterapia respiratória está incluída no tratamento das doenças do trato respiratório 
e consiste em recursos e técnicas ensinadas e aplicadas no paciente, as quais favorecem 
a remoção de secreção das vias aéreas, a redução de desconforto respiratório, a melhora 
da mecânica e da força muscular respiratória, assim como promover condicionamento 
cardiorrespiratório. Além disso, podem prevenir deformidades e alterações posturais 
influenciadas pela respiração inadequada. (SILVA, 2012)

A fim de limitar a gravidade de todas as sequelas decorrentes do processo de 
internação, é essencial a atuação do fisioterapeuta ainda no ambiente hospitalar, na fase 
mais precoce da doença, o que vai promover uma recuperação funcional mais rápida e 
acelerar o processo de alta. Em alguns casos, nos quais a infecção gera tosse produtiva, 
o fisioterapeuta conduzirá técnicas de higiene brônquica que permitirão a eliminação das 
secreções e ajudarão a diminuir o desconforto respiratório. (SILVA, 2020)

Em função da típica predominância das alterações parenquimatosas que ocorre 
nas doenças pulmonares, a contribuição de fatores extrapulmonares na fisiopatologia da 
intolerância aos esforços é frequentemente negligenciada. A despeito de sua potencial 
relevância, a avaliação da musculatura respiratória foi muito pouco explorada em estudos 
prévios que abordaram mecanismos de dispneia nas DPIs em particular, assim como na 
investigação de intolerância aos esforços em geral. (CARUSO, 2015)

Frequentemente, a pressão inspiratória está preservada em fases mais precoces das 
doenças pulmonares, em grande parte graças ao menor impacto sobre o posicionamento 
do diafragma quando comparado, por exemplo, com a DPOC, de modo que a relação 
comprimento-tensão da fibra muscular fique mantida e não ocorra desvantagem mecânica 
para gerar força inspiratória. (BALDI, 2020)

No agravamento da doença, com a progressão da perda volumétrica, ocorre 
um desarranjo desse posicionamento, proporcionando a ocorrência de dissociação 
neuromuscular, ou seja, redução da capacidade de gerar deslocamento pela musculatura 
ventilatória frente à demanda aumentada do centro respiratório, o que frequentemente se 
exacerba durante os esforços. (WALTERSPACHER, 2013) 

 Caria (2018) relata em seu estudo da avaliação do fisioterapeuta incluir a coleta 
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da história e o exame clínico para se determinar os objetivos da fisioterapia. Além disso, a 
avaliação objetiva da capacidade de exercício, da função muscular respiratória e periférica, 
da atividade física e da qualidade de vida são partes integrantes da fisioterapia. 

A compreensão da gravidade da condição do paciente, incluindo comorbidades e 
seu prognóstico é importante para delineamento de um plano de tratamento apropriado. 
Portanto, informações relevantes (função pulmonar, saturação de oxigênio, capacidade de 
exercício, tratamento medicamentoso). (OLIVEIRA, 2018)

Os efeitos da imobilidade no leito sobre todo o organismo devem estar no horizonte 
da equipe e também do fisioterapeuta. Para isso exercícios precoces, durante todo 
o período de internação, sejam eles para a musculatura dos membros/extremidades 
(passivos, eletroestimulação, ativos-assistidos e ativos) ou para os músculos da ventilação 
(estimulação, posicionamento, treinamento muscular inspiratório e etc.) deverão ser 
realizados na tentativa de que os pacientes percam o mínimo de capacidade funcional e 
recuperem sua capacidade funcional e qualidade de vida o mais brevemente possível após 
serem infectados. (MATTE, 2020)

Figura 2. Fluxograma da abordagem fisioterapêutica.
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Os programas de reabilitação pulmonar podem ser considerados como importantes 
ferramentas no arsenal terapêutico disponibilizado a pacientes com quadro de insuficiência 
respiratória aguda. São notórios os efeitos benéficos desse tipo de intervenção sobre a 
capacidade de exercício, qualidade de vida e sintomas quando comparados ao tratamento 
farmacológico padrão ou com parâmetros der pré-reabilitação. (WEHRMEISTER, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que se diz a respeito de alterações respiratórias e seu sistema durante a fase 

aguda e pós COVID-19, nos estudos analisados a fisioterapia respiratória promoveu melhor 
qualidade no que diz respeito a parte ventilatória dos pacientes, melhora do quadro de 
dispneia, melhora da capacidade respiratória, e da capacidade funcional desse paciente. 

Observou-se dentro do ambiente hospitalar e no pós COVID-19, muitos pacientes 
adquirem a síndrome do imobilismo, ou muitas contraturas e deformidades articulares e/
ou musculares em geral, em vista disso o profissional de Fisioterapia é quem precisa ter 
o olhar horizontal de conduta e evitar esse tipo de co-morbidade, garantindo mobilidade 
funcional através de exercícios precoces, afim de diminuir essa incidência.

As pesquisas desenvolvidas pelos autores indicam que a fisioterapia e suas 
condutas respiratória e motora, realizados dentro de um tratamento bem planejado, são 
benéficas, pois reduz os níveis de comprometimento respiratório e musculoesqueléticos 
desses pacientes, além da melhora da qualidade de vida e da funcionalidade.

Portanto, pesquisas com amostras e tempo de acompanhamento maiores são 
de suma importância, afim de atualizar a literatura, como também verificar os efeitos da 
fisioterapia respiratória a curto e a longo prazo nas possíveis alterações anatômicas e 
anatomofisiologicas sob o sistema respiratório e muscular, na estrutura torácica, como em 
todos sistemas do corpo humano. Para possibilitar assim a criação de novos protocolos de 
recondicionamento respiratório, e otimizar a qualidade de vida da população.
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