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APRESENTAÇÃO 

A coletânea ‘Serviços e cuidados nas ciências da saúde’ é uma obra composta por 
50 capítulos, organizados em dois volumes. O volume 1 foi constituído por 26 capítulos e 
o volume 2, por 24. 

O foco da coletânea é a discussão científica por intermédio de trabalhos 
multiprofissionais desenvolvidos por autores brasileiros e estrangeiros.  

Temas atuais foram investigados pelos autores e compartilhados com a proposta 
de fortalecer o conhecimento de estudantes, de profissionais e de todos aqueles que, de 
alguma forma, estão envolvidos na estrutura do cuidado mediado pelas ciências da saúde. 
Além disso, conhecer as inovações e as estratégias desses atores é essencial para a 
formação e a atualização profissional em saúde.

Dedico essa obra aos estudantes, professores, profissionais e às instituições 
envolvidas com os estudos relatados ao longo dos capítulos. Gratidão aos autores que 
tornaram essa coletânea uma realidade ao partilhar suas vivências. 

A você...desejo uma ótima leitura! 

 Edson da Silva
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RESUMO: Wanda Horta desenvolveu a teoria 
das necessidades humanas básicas que é 
o referencial conceitual mais utilizado para 
orientar as etapas do Processo de Enfermagem. 
O objetivo deste estudo foi identificar, através 
das publicações científicas, as necessidades 
humanas básicas afetadas nos pacientes 
diagnosticados com a COVID-19. Foi realizada 
uma revisão integrativa com abordagem 
qualitativa. Foram analisados 16 artigos e obtidas 
3 categorias: Necessidades psicobiológicas; 
Necessidades psicossociais; Necessidades 
psicoespirituais. A assistência de enfermagem 
tomou novos horizontes em decorrência da 
pandemia, novos desafios precisaram ser 
vencidos, para uma melhor assistência ao 
paciente. Uma boa assistência de enfermagem 
se dá através da capacidade crítica de fazer 
inferências clínicas, prever situações de risco, 
planejar e garantir os cuidados de manutenção 
da vida, redobrar a vigilância sobre os riscos de 
disseminação da doença de forma organizada e 
sistematizada e cientificamente fundamentada.

PALAVRAS-CHAVE: Infecções por Coronavirus; 
Cuidados de Enfermagem; Processo de 
Enfermagem; Espiritualidade.

NURSING CARE FOR PATIENTS WITH 
COVID-19 BASED ON THE BASIC HUMAN 

NEEDS THEORY: AN INTEGRATIVE 
LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: Horta developed the theory of basic 
human needs, which is the conceptual framework 
most used to guide the stages of the Nursing 
Process. The objective is to identify, through 
scientific publications, the basic human needs 
affected in patients diagnosed with COVID-19. 
An integrative review with a qualitative approach 
was carried out. 16 articles were analyzed and 
3 categories were obtained: Psychobiological 
needs; Psychosocial needs; Psychospiritual 
needs. Nursing care took on new horizons as a 
result of the pandemic, new challenges needed 
to be overcome for better patient care. Good 
nursing care is provided through the critical ability 
to make clinical inferences, predict risk situations, 
plan and guarantee life-sustaining care, redouble 
surveillance on the risks of disease dissemination 
in an organized, systematized and scientifically 
based manner. 
KEYWORDS: Coronavirus infections; Nursing 
care; Nursing Process; Spirituality.

 

INTRODUÇÃO 
Em dezembro de 2019 em Wuhan na 

China, houve a transmissão do COVID-19 que é 
uma doença do tipo SARS-CoV-2 causada pelo 
coronavírus, no mesmo ano foi rapidamente 
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transmitida e disseminada de pessoa para pessoa. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou, em 30 de janeiro de 2020 uma emergência de saúde pública de importância 
internacional para o surto da doença. Ainda com o mais alto nível de alerta da OMS, 
conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. A COVID-19 foi caracterizada 
pela OMS como uma pandemia no dia 11 de março de 2020, sendo até o dia 13 de outubro 
de 2020 confirmados no mundo 37.704.153 casos de COVID-19. O número de recuperados 
foi de 8.699.384 na região das Américas (BRASIL, 2020; OPAS, 2020).

De acordo com a OMS, cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 podem ser 
assintomáticos e em média 20% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar 
por apresentarem dificuldade respiratória, sendo que 5% podem necessitar de suporte 
ventilatório. A transmissão ocorre quando uma pessoa infectada tem contato próximo por 
meio de aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objeto ou superfícies 
contaminadas por outra pessoa. O início da doença varia de um resfriado, a uma síndrome 
gripal ou até mesmo uma pneumonia severa. Os sintomas mais comuns são: febre, tosse, 
cefaléia, coriza, dor de garganta, dispneia, dificuldade de respirar, astenia, hiporexia, 
anosmia, ageusia, náusea, vômito e diarreia (BRASIL, 2020).

Frente às circunstâncias citadas acima, a enfermeira Florence Nightingale deixou 
seu legado no que tange aos cenários similares do ano de 2020, reforçando sua mensagem 
de cuidado à saúde para proteção da vida. Seus ensinamentos nunca estiveram tão 
em evidência e atuais como no ano da pandemia do COVID-19 em que a ausência de 
medicamentos específicos e de vacina trouxe novamente a importância e reafirmação 
imprescindíveis de medidas como a lavagem das mãos, a limpeza dos hospitais e dos 
ambientes domésticos, e a implementação de boletins epidemiológicos como medidas 
de acompanhamento da doença e da curva epidêmica, trazendo ainda a importância da 
enfermagem na assistência, na gestão e no ensino em saúde diante dos desafios trazidos 
pelo COVID-19 (KNEODLER et al., 2017; MCENROE, 2020).

A equipe de enfermagem no cenário atual presta cuidados na linha de frente na 
prevenção e resposta à COVID-19, vivenciando desafios principalmente em relação ao 
instrumento metodológico do cuidado de enfermagem. O elemento fundamental no trabalho 
da enfermagem, principalmente em frente a pandemia, é o processo de enfermagem (PE). 
Sendo assim, a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, que viabiliza a 
organização da assistência de enfermagem é feita através do PE e foi a partir dos trabalhos 
realizados por Wanda de Aguiar Horta, na década de 1970 potencializando o avanço e a 
compreensão da enfermagem (CHOI et al., 2020).

Wanda de Aguiar Horta aponta as necessidades do cumprimento do rigor 
metodológico, a partir de ações sistematizadas e inter-relacionadas, com o enfoque no 
cuidado humano a partir de ações no que tange ao fazer, assistir, orientar, supervisionar 
ou encaminhar para apoio interdisciplinar. Essas necessidades estão sendo cumpridas 
no cenário atual de pandemia em que a enfermagem tem buscado apoiar-se no PE 
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para direcionar e dinamizar a assistência de enfermagem ética e humanizada, dirigida 
à resolução de problemas, atendendo as necessidades de cuidados de saúde frente às 
pessoas com COVID-19. A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 
358/2009 traz suporte normativo para o PE, aplicando de modo deliberado e sistematizado 
em todos os ambientes onde ocorrem o cuidado profissional de enfermagem, ainda no 
429/2012 normatiza a necessidade do registro das ações profissionais como produto da 
assistência prestada e tendo por base os elementos do PE (COFEN, 2009; HORTA, 2011; 
BERWANGER, C. et al, 2019).

Diante do exposto, o PE é uma ferramenta colaborativa exigindo que o profissional 
desenvolva um estilo de pensamento para orientar no julgamento clínico e terapêutico 
fundamentando sua tomada de decisão. A enfermagem frente à pandemia tem tido 
exigências na sua capacidade crítica de fazer interferências clínicas, prever situações de 
risco, planejar e garantir os cuidados de manutenção da vida, redobrar a vigilância sobre os 
riscos de disseminação da doença de forma organizada e sistematizada e cientificamente 
fundamentada para assim sejam parte o fim da pandemia de forma integral (HERISIYANTO 
et al., 2020).

A organização de dados e métodos para analisar e interpretar situações, guiar 
a assistência de enfermagem para que sejam centradas no paciente se dá através das 
teorias. Diante disso, Wanda Horta desenvolveu a teoria das necessidades humanas 
básicas (NHB) a partir da motivação humana de Maslow, trazendo a enfermagem como um 
serviço prestado ao ser humano e é o referencial conceitual mais utilizado para orientar as 
etapas do Processo de Enfermagem. As NHB são pensadas em 3 grandes grupos sendo 
um importante guia de ação: psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. O interesse 
na prestação de cuidados mais individualizados e holísticos aos pacientes desenvolveu 
um pensamento mais crítico da enfermagem e passou-se a buscar a compreensão não 
somente das funções orgânicas, mas também de todo o ambiente que envolve o indivíduo 
e possíveis melhorias (BARROS.; BISPO, 2017).

A equipe de enfermagem no cenário da COVID-19 presta cuidados na linha de frente, 
vivenciando vários desafios principalmente em relação ao PE que traz ao profissional um 
estilo de pensamento organizado, sistematizado e científico para um melhor cuidado aos 
pacientes com coronavírus.

MÉTODO 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa com abordagem 

qualitativa, que segundo Gil (2008) é um estudo realizado a partir de fontes secundárias, por 
meio de levantamento bibliográfico, buscando semelhanças e diferenças entre os artigos 
levantados nos documentos de referência. Com o propósito de reunir dados descritivos e 
conhecimento sobre um tópico, ajudando nas fundações de um estudo significativo para a 
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enfermagem.
Foram utilizados artigos científicos da Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical 
Literature Analysis and Retrievel System Online (MEDLINE), a partir dos descritores 
definidos no Descritores em Ciência da saúde (DeCS): Infecções por Coronavirus, Cuidados 
de Enfermagem, Processo de Enfermagem, Espiritualidade.

Como critério de inclusão definidos para seleção foram utilizados artigos científicos 
com período de publicações entre 2020 a 2021, textos completos de acesso online, artigos 
publicados em português, inglês e espanhol. Foram excluídos artigos que não contemplam 
o assunto da pesquisa.

A pesquisa possui grande relevância por identificar quais são as necessidades 
afetadas nos pacientes com COVID-19. Diante do exposto definiu-se como objetivo 
identificar, nas publicações científicas, as necessidades humanas básicas afetadas nos 
pacientes com COVID-19 e como questão de pesquisa: Quais são as necessidades 
humanas básicas afetadas nos pacientes com COVID-19? 

Para coleta e organização dos dados foi realizada uma leitura prévia dos artigos 
científicos selecionados, em seguida a autora elaborou uma ficha, sendo possível realizar 
uma leitura seletiva mais detida com as seguintes informações: referência, tipo de estudo, 
objetivo geral, participantes, principais resultados e principais conclusões. A partir desse 
instrumento de coleta foi possível organizar as informações registradas que posteriormente, 
contribuíram para a análise dos dados.

Para análise dos dados foram seguidas as etapas sugeridas por Gil (2008) de 
levantamento de dados, leitura do material e interpretação do assunto. Diante disso, foi 
feito leitura e releitura do material, extraindo unidades de significados. Essas unidades de 
significados foram agrupadas e formaram categorias. As categorias foram descritas à luz 
do referencial teórico.

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A figura 1 a seguir apresenta o fluxograma da seleção das referências para estudo, 

demonstrando a quantidade de publicações identificadas em cada base de dados e, 
também, a progressão da seleção dos artigos utilizados na presente pesquisa:
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Figura 1 – Fluxograma da seleção das referências para estudo. Brasília, 2021.

Fonte: Próprio Autor.

 
Para auxiliar na avaliação dos artigos, foi utilizado o nível de evidência, segundo 

Joanna Briggs Institute (2015) como contribuição para classificação dos artigos, que é 
definida como: Nível I: evidências resultantes da meta-análise de múltiplos estudos clínicos 
controlados e randomizados; Nível II: evidências obtidas em estudos individuais com 
delineamento experimental; Nível II: evidências de estudos quase experimentais; Nível 
IV: evidências de estudos descritivos (não experimentais) ou com abordagem qualitativa; 
Nível V: evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência; Nível VI: evidências 
buscadas em opiniões de especialistas. O quadro 1 apresenta a relação das referências 
selecionadas para pesquisa.
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Nº Título Autores/Ano de 
publicação Tipo de estudo/Objetivo Nível de 

evidência

1
Contribuições da rede de 
pesquisa em processo de 

enfermagem para assistência 
na pandemia de COVID-19.

BARROS, A. et al. 
2020.

Relato de experiência. Descrever 
o processo de construção teórica 
dos documentos de apoio ao PE 

nos cenários e atendimento à 
COVID-19.

V

2
Infecções por coronavírus: 

planejamento da assistência 
fundamentado na Teoria de 

Enfermagem de Orem.

NASCIMENTO, T. 
et al. 2021.

Relato de experiência. Relatar 
a experiência de docentes e 

discentes de uma disciplina de 
pós graduação sobre assistência 
de enfermagem no combate ao 
novo coronavírus (COVID-19) 
fundamentada na Teoria do 

Autocuidado.

V

3

Diagnósticos/ Resultados e 
intervenções de enfermagem 

para pacientes graves 
acometidos por covid-19 e 

sepse.

RAMALHO, N. et 
al. 2020.

Estudo documental. Relacionar 
diagnósticos/resultados e 

intervenções de enfermagem 
para pacientes graves 

acometidos por COVID-19 
e sepse na Unidade de 

Terapia Intensiva, segundo a 
Classificação Internacional para 

a Prática de Enfermagem (CIPE).

IV

4
Processo de enfermagem 

para pacientes com 
manifestações respiratórias 

da COVID-19

LIMA, L. et al. 
2021.

Qualitativo, descritivo, 
informativo. Discutir sobre o 
Processo de Enfermagem 

diante dos aspectos clínicos 
respiratórios da COVID-19.

IV

5
Monitoramento telefônico de 
dois casos de infecção pelo 
novo Coronavírus: relato de 

experiência.

MONFRIM, X. et 
al. 2020.

Relato de experiência. 
Apresentar as experiências 

de duas enfermeiras sobre o 
monitoramento telefônico de 
dois casos de infecção por 

Coronavírus na região Sul do Rio 
Grande do Sul.

V

6
Cuidados à pessoa suspeita 

de COVID-19 com sinais 
de gravidade na Atenção 

Primária.

HERMIDA, P. et 
al. 2020.

Relato de experiência. Descrever 
o processo de elaboração e a 

implementação de um checklist 
de cuidados à pessoas suspeita 

do novo coronavírus com 
sinais de gravidade na Atenção 

Primária à Saúde.

V

7
Atuação da enfermagem em 
trabalho remoto no contexto 

da pandemia COVID-19.
SCARCELLA, M.; 
LAGO, P. 2020.

Descritivo, exploratório, 
qualitativo, relato de experiência. 

Relatar a experiência de 
desenvolvimento do trabalho 

remoto pela equipe de 
enfermagem, sua sistematização 
e desafios, durante a pandemia 

da COVID-19.

V

8
A religiosidade/ 

espiritualidade como recurso 
no enfrentamento da 

COVID-19.

SCORSOLINI, F. 
et al. 2020.

Reflexão teórica baseada na 
literatura científica da área. 

Problematizar de que modo a 
Religiosidade/Espiritualidade 

pode ser empregada como um 
recurso no enfrentamento da 

pandemia da COVID-19.

IV

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lima,%20Layane%20da%20Silva%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Monfrim,%20X%C3%AAnia%20Martins%22
https://pesquisa.bvsalud.org/hansen/?lang=pt&q=au:%22Hermida,%20Patr%C3%ADcia%20Madalena%20Vieira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Scarcella,%20Maria%20Fernanda%20Silveira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lago,%20Pamela%20Nery%20do%22
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9

Dimensões do cuidado 
na perspectiva da 

espiritualidade durante 
a pandemia pelo novo 

coronavírus (COVID-19).

TAVARES, C. 
2020.

Descritivo. Reconhecimento da 
espiritualidade como objeto do 

cuidado.
IV

10
El cuidado de sí y la 

espiritualidad en tiempos de 
contingencia por covid-19

CASTAÑEDA, R.; 
QUETZALCÓATL, 

H. 2020.

Reflexão teórica. Autocuidado e 
a espiritualidade em tempos de 

contingência por COVID-19.
IV

11
O processo de morrer e 
morte de pacientes com 

covid-19: uma reflexão à luz 
da espiritualidade

SILVA, M. et al. 
2020.

Reflexivo. O processo de 
morrer e morte de pacientes 

com COVID-19 à luz da 
espiritualidade

IV

12
COVID-19: a espiritualidade 
harmonizando saúde mental 

e física.
MIRANDA, H. 

2020.

Descritivo. Mostrar que a 
espiritualidade torna-se 

elemento imprescindível para 
nutrir o ensejo de lutar pela 

sobrevivência.

IV

13 Religion and Faith Perception 
in a Pandemic of COVID-19.

KOWALCZYK, O. 
et al. 2020.

Estudo quantitativo. Relacionar 
a exposição do COVID-19 com o 

aumento da fé.
V

14
Spiritual care – ‘A deeper 
immunity’ – A response to 

Covid-19 pandemic.

ROMAN, N.; 
MTHEMBU, T. 

2020.

Descritivo, qualitativo. 
Percepções sobre a necessidade 

de fornecer cuidado espiritual 
como um meio de enfrentamento 

para profissionais e família.

IV

15
Religious Cliché and 

Stigma: A Brief Response 
to Overlooked Barriers in 
COVID-19 Management

HASHMI, F. et al. 
2020.

Descritivo. Barreiras religiosas 
relacionadas à religião. IV

16
An Italian Experience 
of Spirituality from the 
Coronavirus Pandemic

CHIRICO, F.; 
NUCERA, G. 

2020.

Relato de experiência. 
Habilidades espirituais dos 

profissionais de saúde
V

Quadro 1 – Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa, de acordo com títulos, autores, 
ano de publicação, tipo de estudo, objetivo e nível de evidência. Brasília, 2021.

Fonte: Desenvolvido pela autora.

A implicação do relato de experiência no estudo é trazer a realidade da assistência 
prestada nos pacientes no meio de uma pandemia onde a maioria dos processos se deram 
por experiências novas ou diferentes e demostrar assim a realidade da assistência diante 
do ocorrido.

A partir da leitura dos resultados obtidos pelas pesquisas selecionadas para 
o desenvolvimento do presente estudo, foi realizada a análise desses dados em forma 
discursiva, no intuito de compreender os cuidados de enfermagem em pacientes 
diagnosticados com COVID-19. Nesse sentido, a discussão foi dividida em três categorias: 
1) necessidades psicobiológicas; 2) necessidades psicossociais e 3) necessidades 
psicoespirituais. Estas categorias sintetizam os principais fatores que os artigos analisados 
demonstram em seus resultados/discussões.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Roman+NV&cauthor_id=32634003
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mthembu+TG&cauthor_id=32634003
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hashmi+FK&cauthor_id=32643082


 
Serviços e cuidados nas ciências da saúde Capítulo 22 256

Necessidades Psicobiológicas
Todos os indivíduos, apesar da idade, podem ser infectados pelo COVID-19 e 

apresentar a Síndrome Respiratória Aguda (SDRA) como apresentação clínica mais 
comum da doença que se manifesta com febre, sinais e sintomas respiratórios. A maioria 
dos indivíduos não apresentam manifestações graves, mas a infecção pode variar de 
assintomática a grave (PEREIRA et al., 2020).

Segundo Chen et al. (2020) as principais manifestações clínicas encontradas 
em pacientes com COVID-19 hospitalizados foram febre, tosse, dispnéia, diminuição da 
saturação de oxigênio, hipotensão, cefaleia, mialgia, vômito e diarreia. Para prestar uma 
assistência qualificada e baseada em evidências diante da clínica apresentada da COVD-
19 é necessário realizar o processo de enfermagem, elaborando um plano centrado no 
paciente.

Lima et al. (2021) concordam que os principais diagnósticos de enfermagem 
apresentados em pacientes com clínica respiratória da COVID-19 são: hipertermia, padrão 
respiratório ineficaz e troca de gases prejudicada. Os autores ainda ressaltam a necessidade 
de uma boa coleta de dados a partir da anamnese, queixa principal, história atual da doença, 
história pregressa, familiar e hábitos de vida. Seguidamente a importância de uma revisão 
minuciosa do paciente, observando e detectando as principais necessidades.

Horta (2011) aponta ainda a necessidade do enfoque no cuidado humano a partir 
de ações no que tange ao fazer, assistir, orientar, supervisionar ou encaminhar para apoio 
interdisciplinar, principalmente no cenário atual em que faltam informações consolidadas.

Barros et al. (2020) acrescentam que à medida que o vírus lesiona o parênquima 
pulmonar se tem como consequência um padrão respiratório ineficaz. Então é preciso 
realizar uma monitorização respiratória com controle das vias aéreas para facilitação da 
passagem de ar, oxigenoterapia para administração e monitoramento do efeito do oxigênio. 
Ainda segundo Nascimento et al. (2021), é importante a redução da ansiedade e controle 
da ventilação mecânica não invasiva, desmame e monitorização dos sinais vitais.

Baston et al (2019) e Araújo et al (2021) mostram estudos em que pacientes com 
SDRA foram colocados em posição prona e tiveram aumento na oxigenação diminuindo 
taxas de hipoxemia. Os resultados positivos da posição superam as complicações e 
diminuem a mortalidade, pois nos dias atuais existem protocolos e uma equipe cada vez 
mais treinada para a realização dessa manobra.

Barros et al. (2020) corroboram com o fato de um dos cuidados nas situações de 
IRAs e na SDRA são principalmente a realização da posição prona para recrutamento 
alveolar. A posição prona ainda é algo muito discutido e não é algo consensual e bem 
definido na literatura. Contudo Ramalho et al. (2020) mostram que o protocolo desta 
posição deve ser aplicado com base treinamento da equipe e recursos disponíveis, sempre 
atentando para possíveis complicações como lesões por pressão, extubação acidental, 
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perda de dispositivos, dentre outras.
Acredita-se que em pacientes com SDRA sistêmica, há um incremento na 

complacência pulmonar com a pronação, pois há uma distribuição mais uniforme da 
ventilação, isso proporciona um recrutamento de regiões dorsais, isso se dá pela 
descompressão e reexpansão alveolar, tem ainda o deslocamento do coração ventralmente 
fazendo com que haja um maior volume disponível para ventilação e manutenção do fluxo 
sanguíneo, com isso o pulmão fica mais ventilado e perfundido (KOULOURAS et al., 2016).

Elkattawy e Noori (2020) em um estudo mostram que pacientes com IRAs, após 
12 horas de pronação evoluíram para uma saturação de 95%, em que na situação inicial 
era de 85%. A posição prona ainda melhora a oxigenação do paciente pela mobilização de 
secreções que a posição promove, ocorrendo melhor drenagem de secreções, também 
diminui o risco de infecção respiratória associada. É importante a realização da posição 
prona assim que paciente se torna elegível, sendo feita a estabilização de 13 a 24 seguidas. 
Cabe salientar que é importante a avaliação da condição de cada paciente.

Segundo Souza e Whitaker (2018) as lesões por pressão (LPP) são uma das 
principais complicações do posicionamento em prona. Os pacientes que têm instabilidade 
hemodinâmica e respiratórias apresentam um risco maior de desenvolver LPP, além 
disso a sedação, a ventilação mecânica invasiva e as drogas vasoativas implicam nessa 
complicação. Diante disso o paciente diagnosticado com COVID-19 e em terapia intensiva 
tem o risco para essa complicação que acaba afetando o processo de recuperação, provoca 
dor, pode levar a graves infecções e sepse, aumentando a mortalidade.

Corroborando com a presente questão, Barros et al. (2020) e Nascimento et al. 
(2021), propõem como um importante cuidado do enfermeiro avaliar o risco e supervisionar 
a evolução da ferida para evitar agravos maiores. Diante disso, o cuidado descrito pelos 
autores foi o controle hídrico, imobilização e posicionamento, supervisão da pele e os 
cuidados com as lesões.

Jansen et al. (2020) apontam que para uma melhor prevenção das lesões por 
pressão, prestando uma melhoria na qualidade da assistência postula utilizar a Escala de 
Braden. A prevenção através da escala e o planejamento das medidas que acolham cada 
paciente é de suma importância por parte do enfermeiro, pois ele, junto com a sua equipe, 
tem a responsabilidade de avaliar a pele do cliente, discutir as ações de enfermagem e 
decidir a implementação destas na prevenção e cuidado das lesões.

Barros et al. (2020) tratam também do risco de infecção e hipertermia, que 
acontece, pois, além do tecido pulmonar o COVID-19 invade outras células do organismo, 
desencadeando resposta inflamatória e alterações hematológicas. A infecção é o efeito 
do microbiano que se caracteriza por uma resposta inflamatória frente ao microrganismo. 
A inflamação que é desencadeada pelo organismo frente a uma agressão infecciosa ou 
não infecciosa é conhecida como Síndrome da Resposta Inflamatória (SIRS). A resposta 
sistêmica inflamatória a uma variedade de estímulos infecciosos e o estímulo excessivo de 
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mediadores pró inflamatórios geram a SIRS e consequentemente a sepse.
Diante disso, Ramalho et al. (2020) referem-se propício à abertura de protocolo 

de sepse para os pacientes de COVID-19, inclusive para os suspeitos que apresentam 
síndrome gripal associada na presença de alguma disfunção orgânica. Um dos mecanismos 
envolvidos no cerne do processo fisiopatológico da sepse é a disfunção imunológica. São 
responsáveis por carrear a ativação de citocinas pró e anti-inflamatórias, alterações na 
viscosidade sanguínea, considerável heterogeneidade na distribuição do fluxo sanguíneo, 
com trombose na microcirculação, as hemácias se agregam mais facilmente as células 
endoteliais, levando a redução da oferta de oxigênio, consequentemente incompatibilidade 
entre oferta e consumo, aumentando metabolismo anaeróbico e hiperlactemia.

Nos casos de COVID-19 os cuidados de enfermagem são determinantes, pois os 
pacientes que desenvolvem um quadro séptico concomitante em resposta ao insulto viral 
e ainda decorrente de uma infecção parasitária, fúngica ou bacteriana torna a demanda de 
cuidados de difícil manejo. Ramalho et al. (2020) ainda relata que é primordial as proteções 
contra infecções e sepse, com diversas atividades, como manutenção de isolamento 
de contato de aerossóis, a restrição de visitas, a lavagem de mãos e a regulação da 
temperatura.

Corroborando com os cuidados relacionados ao risco de infecção, sepse e prevenção 
de choque, Ramalho et al. (2020) pontuam que a equipe de enfermagem deve: administrar 
medicação anti-histamínica e anti térmica prescrita além de avaliar a resposta do paciente, 
controlar a febre usando meios físicos, monitorar o uso de antimicrobianos, monitorar a 
pressão arterial, o débito urinário e a função renal, avaliar a relação PaO2 /FiO2, investigar 
focos de infecção, bem como monitorar o tempo de permanência de dispositivos invasivos.

Scarcella e Lago (2020) falam que alguns enfermeiros foram colocados em trabalho 
remoto e ficaram como segunda linha de frente da COVID-19. Eles contribuíram com 
materiais educativos, instruções de técnicas de trabalho que envolviam a pandemia e 
execução de protocolos assistenciais de manejo da COVID-19. Essa forma de trabalho teve 
muita importância para o serviço de saúde, pois os profissionais tinham pouco ou nenhum 
conhecimento teórico e técnico sobre a doença por se tratar de uma situação emergente. 
Enquanto as instituições estavam voltadas para o cuidado clínico, a enfermagem com as 
atividades administrativas que envolvem o cuidado, viabilizava a assistência direta.

Complementando Scarcella e Lago (2020), Hermida et al. (2020) reforçam o que a 
enfermagem tem apresentado no contexto da pandemia e a forma do cuidado organizado 
na sua prática através de checklists. Sistematizar a assistência de enfermagem com essa 
ferramenta em uma pandemia desta magnitude, tem enorme importância ao contexto de 
enfrentamento da situação e a maior segurança no cuidado concedida para o profissional, 
pois possibilitou o acesso às informações de forma rápida, favoreceu o diálogo entre os 
profissionais e família, otimizou o atendimento e proporcionou maior eficiência na utilização 
de recursos fundamentais nas urgências.



 
Serviços e cuidados nas ciências da saúde Capítulo 22 259

Necessidades psicossociais
As teorias de enfermagem decorrem de forma enfática sobre questões de 

humanização do cuidado, atentando-se ao cliente de forma global, diligente, para assim, 
prestar uma assistência de qualidade. O enfermeiro tem lidado cada vez mais com as 
questões emocionais em sua prática, salientado e redirecionando um olhar profissional 
mais atento e cuidadoso para identificação dessas necessidades (TEIXEIRA, 2021).

Segundo Monfrim et al. (2020) a equipe de enfermagem além de monitorar questões 
direcionadas a aspectos físicos e estarem atentas aos agravos, tiveram também que lidar 
e manejar questões psicológicas e sociais. Não raro, os diálogos foram direcionados para 
outras questões que excederam sinais e sintomas, o que exigiu dos profissionais o exercício 
da empatia e a mobilização de recursos ligados a sentimentos, principalmente em tempos 
de pandemia em que a morte na maioria dos casos acontece de forma inesperada. Esse 
fato torna para muitos o processo de superação do luto e a elaboração do sentido de perda 
dificultoso, pois a falta dos rituais fúnebres, são muito importantes para alguns.

O processo do cuidar é relacional, essas relações fazem parte do meio de 
comunicação e libertação do ser humano, tendo em vista a enfermagem como ciência 
do cuidar, não podendo ser indiferente ou desligada às emoções humanas. Atentando 
ainda que no exercício do cuidado, estão o amor, a devoção e a empatia, isto é uma das 
habilidades que os enfermeiros são estimulados a cultivar (WATSON; KATHLEEN, 2018).

Monfrim et al. (2020) ainda corroboram dizendo que há necessidade de manejar 
situações emocionais de extrema dor e sofrimento dos pacientes e familiares frente ao 
COVID-19 faz necessário uma assistência pautada no diálogo terapêutico, construção de 
um vínculo e aproximação, escuta, acolhimento diante da dor e trabalhar o fortalecimento 
das redes afetivas e não focar na perda propriamente dita. 

Os cuidados nesse sentido devem ser reajustados de modo que o indivíduo se torne 
o centro do processo do cuidado, sendo importante ressaltar que a enfermagem é capaz 
de detectar e reconhecer o subjetivo por trás das palavras e possíveis gestos, olhar e 
expressão e que as interações e escuta ativa podem ser mais prolongadas para permitir a 
formação de um relacionamento terapêutico, confiança e vínculo (WATSON; KATHLEEN, 
2018).

O cuidado de enfermagem frente às necessidades psicológicas acontece de várias 
formas, principalmente em frente a uma pandemia que modificou tanto as reflexões acerca 
da enfermagem que sempre teve como características ideias humanistas. Entende- se que 
é importante o enfermeiro equilibrar envolvimento humano com o objeto do cuidado, para 
que o cuidado seja integral, sem excluir as emoções humanas da assistência.
Necessidades psicoespirituais

Entre as necessidades humanas básicas abarcadas, a espiritualidade é imprescindível 
para que a pessoa possa organizar-se de forma coerente e segura no universo em que 
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habita. Para tal, é preciso que ela encontre um pilar que direcione e justifique suas ações 
que, por vezes, provêm do âmbito divinal.

Segundo Roman e Mthembu (2020), Hashmi et al. (2020) e Chirico e Nucera (2020) a 
religião, fé e a espiritualidade fazem parte da constituição humana desde o início da história, 
fazendo com que isso seja um componente importante na integralidade da qualidade de 
vida, saúde e bem estar. Reconhecem também que essas práticas têm sido reconhecidas 
como um poderoso mecanismo de enfrentamento para lidar com as mudanças e eventos 
traumáticos devido a pandemia da COVID-19. Ainda relatam que as habilidades espirituais 
dos profissionais de saúde devem ser reconhecidas e respeitadas, ainda mais em um 
cenário de desastre como esse da pandemia.

De acordo com Kowalczyk et al. (2020) a espiritualidade no contexto da saúde é 
uma área nova e as pesquisas mostram as práticas e crenças religiosas estão associadas 
a vários aspectos da saúde, como a capacidade de lidar com a doença, a recuperação 
após hospitalização e uma atitude positiva em uma situação difícil.  A análise da pesquisa 
mostra que um grupo de jovens de 21 a 35 anos teve como essência a fé e declaram 
que foi acompanhado pela prática frequente da oração. Então as pessoas que sentem 
medo, sofrimento ou que têm uma doença muitas vezes experimentam uma renovação 
espiritual e que essa experiência da pandemia do COVID-19 traga um desenvolvimento da 
espiritualidade.

Segundo Roman e Mthembu (2020) a infecção pelo coronavírus gera um sofrimento 
grave associado a diversos fatores, incluindo o emocional e a espiritualidade. Isso significa 
que a assistência de enfermagem precisa oferecer um ambiente de apoio, pois é quem 
passa a maior parte do tempo com o paciente. Essa assistência da equipe contribui 
significativamente para a melhora do bem-estar geral de seus pacientes. Espiritualizar 
o cuidado permite que os pacientes lidem com a adversidade de uma melhor forma, 
aumentando também as esperanças para o futuro.

Corroborando com isso, Scorsolini et al. (2020) afirmam que a religiosidade e 
a espiritualidade é um recurso, em níveis individual e coletivo para o enfrentamento e 
compreensão do momento de pandemia que trouxe vários desafios e efeitos que tem 
afetado a vida cotidiana, como: necessidades de adaptações com relação às universidades, 
escolas, equipamentos de saúde, construção de sentimento coletivo de responsabilidade 
com o outro através da empatia, mudanças familiares, sociais e culturais devido aos 
adoecimentos e mortes dos próximos e as reverberações emocionais devido às restrições 
sociais.

Miranda (2020) ainda corrobora que a imprevisibilidade do futuro e as alterações 
de forma drástica desenvolvem aflições e sofrimento. Ainda traz que o que pode favorecer 
nesse momento é a espiritualidade, dando um impulso na qualidade de vida e que o 
ingrediente que melhor traduz isso é a fé, que é um elemento estratégico para enfrentar as 
adversidades.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Roman+NV&cauthor_id=32634003
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mthembu+TG&cauthor_id=32634003
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hashmi+FK&cauthor_id=32643082
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Roman+NV&cauthor_id=32634003
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mthembu+TG&cauthor_id=32634003
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Com isso Tavares (2020) traz que a assistência à espiritualidade pode definir 
e compreender as relações terapêuticas, pois a ressignificação dos fatos da vida e os 
processos de significados são favoráveis quando as pessoas têm uma autoconsciência e 
sensibilidade maior acerca da sua espiritualidade. A assistência relacionada à espiritualidade 
desenvolvida nesse cenário faz com que o profissional se atente e valorize o paciente, 
reduzindo pânicos e aflições através daquilo que ele acredita.

Castañeda e Quetzalcóatl (2020) dizem que a enfermagem em meio a tantas 
mudanças passou ter um papel muito importante no plano espiritual por meio de ações 
de promoção de saúde, contribuindo para uma assistência vital diferente, pautada nas 
orientações relacionadas a cuidados com o ambiente, reflexões pessoais, incentivando 
conexões humanas, criação de rotinas e práticas de crenças, favorecendo assim a 
esperança e a fé, empatia e escuta ativa.

Segundo Silva et al. (2020) é importante se refletir acerca da dimensão espiritual 
que o momento gerou na vida de cada um e de seus familiares em relação à finitude. Ainda 
existem lacunas relacionadas ao processo de morrer e à espiritualidade. É necessário que 
os profissionais entendam qual a dimensão espiritual do seu paciente para suportar a dor 
da perda de seu familiar através da avaliação de forma segura. Isso pode ser feito de forma 
a orientar, conversar ou diminuir a dor do sofrimento através de intervenções terapêuticas 
de acordo com suas crenças e dogmas religiosos, fornecer um líder religioso/espiritual à 
escolha do paciente.

Silva et al. (2020) ainda afirmam que, todo profissional de saúde, na qualidade 
de cuidador, tem o dever fundamental de aliviar o sofrimento, adequando atendimento 
favorável a partir dos recursos disponíveis, assim como atenção na espiritualidade, 
independentemente das chances de sobrevivência, reconhecendo que essa dimensão 
integradora jamais poderá ser esquecida, por ser parte da nossa essência como seres 
humanos.

A pandemia trouxe vários desafios, principalmente em relação à assistência 
psicoespiritual, que se tornou um componente indispensável para o cuidado. A 
espiritualidade já era algo inerente ao ser humano, mas os cuidados dos profissionais ainda 
não eram vivenciados de forma tão forte. A espiritualidade nesse momento deu à pessoa 
uma compreensão do momento difícil e fé ao que está por vir. A assistência de enfermagem 
fez total diferença em um momento como esse e fortalece cada vez mais o profissional e a 
equipe a prestar a melhor assistência e tem feito diferença na evolução individual e coletiva 
da população (BARROS; BISPO, 2017).

CONCLUSÃO
É possível notar que o profissional de enfermagem frente à pandemia da COVID-19 

teve vários desafios no que tange o pensamento, julgamento clínico e terapêutico para 
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fundamentar sua tomada de decisão. A enfermagem ganhou visibilidade, respeito e acima 
de tudo autonomia nas suas ações, mas também teve exigências na sua capacidade crítica 
de fazer inferências clínicas, prever situações de risco, planejar e garantir os cuidados de 
manutenção da vida, redobrar a vigilância sobre os riscos de disseminação da doença de 
forma organizada e sistematizada e cientificamente fundamentada para prestar os cuidados 
devidos aos pacientes. 

Diante de todo esse cenário precisou resgatar ensinamentos que são a base da 
profissão através de Florence Nightingale e Wanda de Aguiar Horta que foram essenciais 
para a prática do cuidado da enfermagem, fortalecendo a enfermagem como um serviço 
prestado ao ser humano com cuidados individualizados e holísticos, pensando não só nas 
funções orgânicas, mas também em todo o ambiente que envolve o paciente e as possíveis 
melhorias. 

O enfermeiro tem papel primordial no cuidado e evolução dos pacientes, 
principalmente frente a uma pandemia avaliando a clínica apresentada por cada paciente 
para manejo de cuidados de forma adequada. O cuidado frente às necessidades 
psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais acontecem de várias formas e modifica as 
reflexões acerca da enfermagem como uma profissão humanista e que se fortalece cada 
vez mais.

O enfermeiro atua no cuidado dos pacientes com IRA, SDRA, na posição prona 
e no risco de infecções, sepse e choque. É de suma importância a avaliação da clínica 
apresentada por cada paciente para manejo de cuidados de forma adequada.

Acrescenta-se os serviços administrativos e gerenciais da enfermagem, que fazem 
parte da assistência, principalmente em um momento de pandemia, sendo crucial para a 
qualidade e segurança da assistência prestada aos pacientes. Por fim, os instrumentos e 
orientações dos profissionais que trabalham de forma remota, considerados segunda linha 
de frente da COVID-19 são essenciais para a assistência de forma integral com criações 
de protocolos, checklists, orientações técnicas, dentre tanto outras coisas, tornando o 
processo claro, objetivo de forma embasada para um bom direcionamento do atendimento 
e assistência para equipe.

Por fim entende-se a importância da atuação do profissional de enfermagem, de 
um bom referencial teórico para embasar sua atuação e como a teoria das necessidades 
humanas básicas se fazem necessárias para uma assistência humanizada e completa 
frente a pandemia e mesmo depois à medida que novos estudos sejam desenvolvidos, 
uma vez que as evidências científicas são escassas no contexto desse cenário.

REFERÊNCIAS
1. BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sobre a doença o que é o covid. Brasília, 2020. Disponível em: 
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid. Acesso em: 10 set 2020. 



 
Serviços e cuidados nas ciências da saúde Capítulo 22 263

2. OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). Folha informativa COVIS-19 - Escritório da OPAS 
e da OMS no Brasil. 2020. Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19. Acesso em: 10 set 2020.

3. KNEODLER, T. et al. A enfermagem em tempos de guerra: propaganda política e valorização 
profissional. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 70, n. 2, p. 407-414, mar-abr, 2017. DOI: 
10.1590/0034-7167-2016-0440.

4. MCENROE, N. Celebrating Flrorence Nightingale`s bicentenary. Lancet, London, v395, n10235, 
p1475-1478, mai., 2020. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30992-2.

5. CHOI, K; JEFFERS, K; LOGSDON, M. Nursing and the novel coronavirus: Risks and responsibilities 
in a global outbreak. Journal of advanced nursing, Oxford, v76, n7, p1486-1487, jul. 2020. DOI: 
10.1111/jan.14369.

6. COFEN (Conselho Federal de Enfermagem). Resolução No 358/2009. Brasília, 2009. Disponível 
em: http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen3582009_4384.html#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20
a%20Sistematiza%C3%A7%C3%A3o%20da,Enfermagem%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20
provid%C3%AAncias. Acesso em: 10 set. 2020.

7. HORTA WA. Processo de Enfermagem. Rio de Janeiro: Gua-nabara Koogan; 2011. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/reeusp/a/z3PMpv3bMNst7jCJH77WKLB/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 17 
set. 2020.

8. BERWANGER, C. et al. Processo de enfermagem: vantagens e desvantagens para a prática clínica 
do enfermeiro. Nursing, São Paulo, v.257, n.22, p.3204-3208, out. 2019. Disponível em: http://www.
revistanursing.com.br/revistas/257/pg34.pdf. Acesso em: 10 jan 2022.

9. HERISIYANTO, K; RAMLI, S; ABDULLAH, S. The Effect of Nursing Documentation and 
Communication Practices on Patient Safety Practices in the Pemalang Ashari Hospital. Asian Journal 
of Research in Nursing and Health, United States, v. 3, n. 1, p. 10-19, Abr, 2020. Disponível em: 
https://www.journalajrnh.com/index.php/AJRNH/article/view/30102/56481. Acesso em: 10 set 2020.

10. BARROS, A.; BISPO, G. Teorias de enfermagem: base para o processo de enfermagem. In: Anais 
do Encontro Internacional do Processo de Enfermagem, 2017, Campinas: Galoá, 2017. DOI: 
10.17648/enipe-2017-85605

11. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: 
https://home.ufam.edu.br/salomao/Tecnicas%20de%20Pesquisa%20em%20Economia/Textos%20
de%20apoio/GIL,%20Antonio%20Carlos%20-%20Como%20elaborar%20projetos%20de%20pesquisa.
pdf. Acesso em: 11 set. 2020.

12. BRIGGS, J. Joanna Briggs Institute Reviewers Manual:2015 edition / Supplement. Australia: The 
Joanna Briggs Institute; 2015. Disponível em:https://nursing.lsuhsc.edu/JBI/docs/ReviewersManuals/
Scoping-.pdf. 

13. PEREIRA, M. et al. Aspectos epidemiológicos, clínicos e terapêuticos da COVID-19. Journal of 
Health and Biological Sciences, Brasil, v. 8, n. 1, p. 1-8, jan. 2020. DOI: 10.12662/2317-3076jhbs.
v8i1.3297.

14. CHEN, T. et al. Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: 
retrospective study. BMJ, London, v.26, n. 368, p. m1091, mar. 2020. DOI: 10.1136/bmj.m1091.

https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0440
https://dx.doi.org/10.1016%2FS0140-6736(20)30992-2
http://www.revistanursing.com.br/revistas/257/pg34.pdf
http://www.revistanursing.com.br/revistas/257/pg34.pdf
https://www.journalajrnh.com/index.php/AJRNH/article/view/30102/56481
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/40662/2/Aspectos-cl%c3%adnicos-e-terap%c3%aauticos-da-infec%c3%a7%c3%a3o-da-COVID-19-1.pdf
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20AMRIGS
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20AMRIGS
http://dx.doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v8i1.3297.
http://dx.doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v8i1.3297.
https://doi.org/10.1136/bmj.m1091


 
Serviços e cuidados nas ciências da saúde Capítulo 22 264

15. LIMA, L. et al. Processo de enfermagem para pacientes com manifestações respiratórias da 
COVID-19. Revista de enfermagem UFPE on line, Pernambuco, v. 15, n. 1, p. 1-10, jan. 2021. 
Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/245345/37515. Acesso 
em: 13 maio 2021.

16. BARROS, A. et al. Contribuições da rede de pesquisa em processo de enfermagem para 
assistência na pandemia de COVID-19. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 73, n.supl.2, p. 
e20200798, out. 2020. DOI: 10.1590/0034-7167-2020-0798.

17. NASCIMENTO, T. et al. Infecções por coronavírus: planejamento da assistência fundamentado 
na Teoria de Enfermagem de Orem. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 74, n. supl.1, p. 
e20200281, fev. 2021 DOI: 10.1590/0034-7167-2020-0281.

18. BASTON, M. et al. The Cost-Effectiveness of Interventions to Increase Utilization of Prone 
Positioning for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome. Society of Critical Care Medicine, Nova 
Iorque, v.74, n.3, p.e198-e205, mar. 2019. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003617.

19. ARAÚJO, M. et al. Posição prona como ferramenta emergente na assistência ao paciente 
acometido por COVID-19: scoping review. Revista latino-americana de enfermagem, Ribeirão Preto, 
v. 29, p. e3397, jan. 2021. DOI: 10.1590/1518-8345.4732.3397.

20. RAMALHO, N. et al. Diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem para pacientes graves 
acometidos por covid-19 e sepse. Texto & contexto - Enfermagem, Florianópolis, v. 29, p. e20200160, 
jan-dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2020-0160.

21. KOULOURAS, V. et al. Efficacy of prone position in acute respiratory distress syndrome patients: A 
pathophysiology-based review. World journal of critical care medicine, Hong Kong, v. 5, n. 2, p. 121-
36, mai. 2016. DOI: 10.5492/wjccm. v5.i2.121.

22. ELKATTAWY, S.; NOORI, M. A case of improved oxygenation in SARS-CoV-2 positive patient on 
nasal cannula undergoing prone positioning. Respiratory medicine case reports. Oxford, v. 4, n. 30, 
p. 101070 mai. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rmcr.2020.101070.

23. SOUZA, M.; ZANEI, S.; WHITAKER, I. Risco de lesão por pressão em UTI: adaptação transcultural 
e confiabilidade da EVARUCI. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 201-208, mar. 
2018. DOI: 10.1590/1982-0194201800029.

24. JANSEN, R.; SILVA, K.; MOURA, M. A Escala de Braden na avaliação do risco para lesão por 
pressão. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 73, n. 6, p. e20190413, ago. 2020 DOI: 
10.1590/0034-7167-2019-0413.

25. SCARCELLA, M.; LAGO, P. Atuação da enfermagem em trabalho remoto no contexto da pandemia 
COVID-19. Nursing. São Paulo, v. 23, n. 267, p. 4514-4517, ago. 2020. Disponível em: http://www.
revistanursing.com.br/revistas/267/pg111.pdf. Acesso em 15 maio 2021.

26. HERMIDA, P. et al. Cuidados à pessoa suspeita de COVID-19 com sinais de gravidade na Atenção 
Primária à Saúde. Enfermagem em Foco. Brasília, v. 11, n. 2, p. 192-198, dez. 2020. Disponível em: 
http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/4223/1005. Acesso em: 15 maio 2021.

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lima,%20Layane%20da%20Silva%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20bras.%20enferm
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/245345/37515
https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0798
https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0281
https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2020-0160
https://doi.org/10.1016/j.rmcr.2020.101070
https://doi.org/10.1590/1982-0194201800029
https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0413
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Scarcella,%20Maria%20Fernanda%20Silveira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lago,%20Pamela%20Nery%20do%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20bras.%20enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20bras.%20promo%C3%A7.%20sa%C3%BAde%20(Impr.)
http://www.revistanursing.com.br/revistas/267/pg111.pdf
http://www.revistanursing.com.br/revistas/267/pg111.pdf
https://pesquisa.bvsalud.org/hansen/?lang=pt&q=au:%22Hermida,%20Patr%C3%ADcia%20Madalena%20Vieira%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UFPE%20on%20line
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UFPE%20on%20line
http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/4223/1005


 
Serviços e cuidados nas ciências da saúde Capítulo 22 265

27. TEIXEIRA, H.; SALGADO, J. A humanização no serviço prestado na saúde pública. Revista 
Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, São Paulo, v.01, n.06, p.177-193. Ago. 2021. 
DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/saude/serviço.

28. MONFRIM, X. et al. Monitoramento telefônico de dois casos de infecção pelo novo Coronavírus: 
relato de experiência. Journal of Nursing and Health, Pelotas, v. 10, n. 4, p. 20104044, abr. 2020. 
Disponível em : https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1145282/monitoramento-telefonico-de-dois-
casos-de-infeccao-pelo-novo-c_MLIPqRl.pdf. Acesso em 14 maio 2021.

29. WATSON J.; KATHLEEN, S. Caring Science, Mindful Practice: implementing Watson´s Human 
Caring Theory. 2 ed. Springer Publishing Company, LLC, 2018. Disponível em: https://books.google.
com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=CjZKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Human+caring+science:+a+the
ory+of+nursing&ots=v0kjoKDhpt&sig=qjUVmgyRrYKVOBME_vd3dPyM63U#v=onepage&q=Human%20
caring%20science%3A%20a%20theory%20of%20nursing&f=false. Acesso em: 10 jan 2022.

30. ROMAN, N.; MTHEMBU, T. Mujeeb Hoosen. Spiritual care - ‘A deeper immunity’ - A response to 
Covid-19 pandemic. African journal of primary health care & family medicine, Tygervalley, v. 12, n. 
1, p. 1-3, jun. 2020. DOI: 10.4102/phcfm.v12i1.2456

31. HASHMI, F. et al. Religious Cliché and Stigma: A Brief Response to Overlooked Barriers in 
COVID-19 Management. Journal of religion and health, New York, v. 59, n. 6, p. 2697-2700, dez. 
2020. DOI: 10.1007/s10943-020-01063-y.

32. CHIRICO, F.; NUCERA, G. An Italian Experience of Spirituality from the Coronavirus Pandemic. 
Journal of religion and health, New York, v. 59, n. 5, p. 2193-2195, out. 2020. DOI: 10.1007/s10943-
020-01036-1.

33. KOWALCZYK, O. et al. Religion and Faith Perception in a Pandemic of COVID-19. Journal of 
religion and health, New York, v. 59, n. 6, p. 2671-2677, dez. 2020. DOI: 10.1007/s10943-020-01088-3.

34. SCORSOLINI, F. et al. A religiosidade/espiritualidade como recurso no enfrentamento da covid-19. 
Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro, Divinópolis, v. 10, n. 1, p. 3723, out. 2020. DOI: 
10.19175/recom.v10i0.3723.

35. MIRANDA, H. COVID-19: a espiritualidade harmonizando saúde mental e física. Journal of Health 
& Biological Sciences (Online), Fortaleza, v. 8, n. 1, p. 1-3, jan. 2020. DOI: 10.12662/2317-3206jhbs.
v8i1. 3549.p1-10.2020.

36. TAVARES, C. Dimensões do cuidado na perspectiva da espiritualidade durante a pandemia pelo 
novo coronavírus (COVID-19). Journal. Health NPEPS, tangará da Serra, v. 5, n. 1, p. 1-4, jan-jun. 
2020. DOI: 10.30681/252610104517.

37. CASTAÑEDA, R.; QUETZALCÓATL, H. El cuidado de sí y la espiritualidad en tiempos de 
contingencia por covid-19. Cogitare Enfermagem, Curitiba, v. 25, p. e73518, jun. 2020, DOI: 10.5380/
ce. v25i0.73518.

38. SILVA, M. et al. O processo de morrer e morte de pacientes com covid-19: uma reflexão à luz 
da espiritualidade. Cogitare Enfermagem, Curitiba, v. 25, p. e735771, maio. 2020. DOI: 10.5380/
ce.v25i0.73571.

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Monfrim,%20X%C3%AAnia%20Martins%22
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1145282/monitoramento-telefonico-de-dois-casos-de-infeccao-pelo-novo-c_MLIPqRl.pdf
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1145282/monitoramento-telefonico-de-dois-casos-de-infeccao-pelo-novo-c_MLIPqRl.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Roman+NV&cauthor_id=32634003
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mthembu+TG&cauthor_id=32634003
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hoosen+M&cauthor_id=32634003
https://doi.org/10.4102/phcfm.v12i1.2456
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hashmi+FK&cauthor_id=32643082
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UFPE%20on%20line


 
Serviços e cuidados nas ciências da saúde 305Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Acidente de trânsito  94, 96, 97, 98, 99, 100, 101

Adesão à medicação  213, 214, 216, 219

Agroquímicos  166, 167, 169, 175

Assistência à saúde  65, 76, 125, 127, 133, 137, 158, 167, 200, 202, 205, 208

Atenção primária à saúde  109, 110, 114, 115, 116, 156, 159, 163, 166, 167, 168, 169, 197, 
200, 201, 203, 204, 209, 210, 212, 217, 221, 224, 227, 228, 229, 231, 232, 236, 254, 264

C

Capacitação profissional  12

COVID-19  13, 108, 116, 121, 122, 124, 212, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
282, 286, 289, 290

Criolipólise  52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Crise psicótica  279

Cuidados paliativos  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 41, 
106, 108, 112, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154
D

Dashboard  231, 232, 233, 234, 235, 236

Desfibriladores implantáveis  43, 44, 51

Diagnosis Related Groups  63, 64, 83, 84

Doenças crônicas  1, 3, 4, 6, 8, 64, 115, 116, 120, 158, 175, 197, 206, 209, 245

Dor  1, 2, 3, 7, 9, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 86, 87, 88, 91, 92, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 129, 130, 141, 
142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 171, 173, 176, 238, 250, 257, 
259, 261

Dor oncológica  31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 109, 110, 147, 150

E

Educação médica  119, 211, 281, 282, 285, 287, 288, 290

Emergência  41, 49, 106, 200, 201, 202, 204, 205, 208, 209, 211, 212, 219, 250, 279, 280

Emergência psiquiátrica  279

Enfermagem perioperatória  126, 139

Epidemiologia  98, 101, 186, 189, 191, 211, 237, 238, 247, 248

Escalas  31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 147, 150



 
Serviços e cuidados nas ciências da saúde 306Índice Remissivo

Espiritismo  291, 292, 294, 296, 297, 298, 299, 301, 302

Espiritualidade  249, 252, 254, 255, 259, 260, 261, 265, 296, 299, 301

F

Família  2, 25, 27, 29, 39, 114, 115, 164, 193, 197, 200, 201, 203, 205, 208, 210, 211, 212, 
218, 222, 226, 229, 232, 255, 258, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 
277, 278

Ferida cirúrgica  130, 132, 138

G

Genética médica  121, 122, 123, 124

Gestão  15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 29, 63, 68, 70, 71, 75, 76, 77, 95, 100, 106, 113, 136, 
146, 147, 149, 150, 151, 153, 186, 200, 202, 203, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 228, 229, 
232, 236, 250, 274, 281, 283, 284, 285, 286

H

Hepatite B  155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164

Hipertensão arterial  213, 214, 216, 218, 219, 222, 223, 228, 229, 230

I

Idoso  9, 21, 22, 29, 34, 37, 41, 141, 142, 143, 152, 153, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 225, 
227, 228

Infecções por Coronavirus  249, 252

Inovação em educação  281

L

Lipodistrofia  52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

M

Marcapasso  44, 45, 46, 47

Mediunidade  291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 301

Métodos de ensino-aprendizagem  281, 287, 288

P

Pé diabético  188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199

Pessoal da saúde  156, 159

Processo de cuidado  1

Processo de enfermagem  39, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 263, 264

Promoção da saúde  65, 110, 114, 121, 124, 173, 199, 201, 203, 210, 229, 301

Psicanálise  266, 269, 270, 276, 277



 
Serviços e cuidados nas ciências da saúde 307Índice Remissivo

Psicose  273, 275, 279

Q

Qualidade de vida  1, 3, 5, 6, 17, 21, 22, 31, 36, 38, 39, 40, 48, 49, 53, 71, 109, 110, 111, 
112, 113, 122, 142, 214, 215, 222, 228, 237, 238, 239, 246, 260, 295, 296

Qualidade dos cuidados de saúde  11, 12, 13, 16

R

Redes sociais  121, 124, 287

S

Saúde mental  255, 265, 266, 267, 268, 269, 275, 276, 277, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 
291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 301

T

Tecnologias de cuidado  188, 189, 190, 191, 195, 196, 198

Telessaúde  115, 116, 119, 182

Tuberculose  3, 134, 231, 232, 233, 234, 235, 236

U

Unidade de terapia intensiva  94, 95, 101, 155, 179, 254

Urgência  29, 41, 106, 200, 201, 202, 204, 205, 208, 209, 211, 212








