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APRESENTAÇÃO 

A coletânea Serviços de saúde no Brasil: Experiências exitosas e desafios 
contemporâneos é composta por 25 (vinte e cinco) capítulos produtos de pesquisa, revisão 
integrativa, relato de experiências, relato de caso, dentre outros. 

Os textos dessa coletânea colocam em evidência o Sistema Único de Saúde – SUS, 
seus desafios e possibilidades na atual conjuntura. Assim, o primeiro capítulo, discute a 
necropolítica e o SUS. O segundo, apresenta a experiência com assistência a gestantes na 
Estratégia Saúde da Família. O terceiro, por sua vez, apresenta a experiência com trabalho 
remoto durante da pandemia de Covid-19.

O quarto capítulo, apresenta a experiência do atendimento remoto em uma Farmácia 
Escola. O quinto, por sua vez apresenta os resultados da revisão integrativa acerca da 
implantação do processo de acreditação nas instituições de saúde. Já o sexto capítulo, 
discute o processo de auditoria em saúde para a gestão da qualidade dos serviços de 
saúde.  

O sétimo capítulo, apresenta a experiência de implantações das barreiras sanitárias 
nas ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19. O oitavo capítulo, por sua vez 
discute as estratégias adotadas pela equipe de Enfermagem para a segurança do paciente 
na administração de medicamentos. Já o nono capítulo, discute a atuação do enfermeiro 
na prevenção da progressão da doença renal.

O décimo capítulo, discute a forma como a equipe de Unidade de Terapia Intensiva 
enfrenta os dilemas éticos de pacientes terminais. O décimo primeiro capítulo discute o 
controle de qualidade de suplementos alimentares à base de plantas medicinais. Já o 
décimo segundo, discute o luto e isolamento social no contexto da pandemia de Covid-19 
junto aos idosos.

O décimo terceiro capítulo, discute os sinais de alerta de violência doméstica entre 
a população idosa. O décimo quarto capítulo, por sua vez discute os fatores associados à 
violência sexual contra adolescentes escolares. O décimo quinto, discute a importância da 
equipe de enfermagem no cuidado humanizado perinatal em tempos de pandemia.

O décimo sexto capítulo, coloca em evidência a aplicabilidade da metodologia 
Lean nos serviços de saúde (Lean Healthcare). O décimo sétimo, por sua vez discute a 
contribuição histórica da maternidade São Vicente em Teresina ao pioneirismo em saúde. 
Já o décimo oitavo apresenta os resultados da pesquisa acerca dos desafios e perspectivas 
do primeiro emprego do Técnico em Enfermagem.

O décimo nono capítulo, discute o papel do Psicólogo no acompanhamento à 
famílias com alunos com Síndrome de Down. O vigésimo capítulo, por sua vez, apresenta 
a experiência extensionista em instituições da atenção básica através do treinamento de 
profissionais em primeiros socorros. Já o vigésimo primeiro capítulo, que analisa o impacto 



da pandemia de Covid-19 no processo de aprendizagem de escolares nos anos iniciais de 
alfabetização.

O vigésimo segundo capítulo, analisa as concepções vinculadas às normativas e 
estratégias vinculadas à atenção à saúde da População em situação de rua. O vigésimo 
terceiro capítulo, por sua vez, discute os determinantes sociais vinculados à população em 
situação de rua. Já o vigésimo quarto, apresenta a experiência da atuação fisioterapêutica 
em cuidados paliativos. E finalmente o vigésimo quinto, um relato de caso acerca da 
ligadura de veia cava inferior em paciente vítima de perfuração por arma de fogo.

É nesse contexto, que convidamos leitores a conhecer as pesquisas, experiências 
e análises e produzir novas reflexões acerca dos espaços sócio-ocupacionais na atual 
conjuntura.

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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CAPÍTULO 12
 

LUTO DA COVID-19 E ISOLAMENTO SOCIAL: UM 
OLHAR DE ATENÇÃO AOS IDOSOS SOB A LUZ DA 

PSICOLOGIA

Jessica Hellen Lima Teixeira
Acadêmica de Psicologia, Escola Superior da 

Amazônia (ESAMAZ)
Belém, Pará, Brasil

Tayna Matos do Vale
Bacharel em Medicina, pela Universidade 

Estadual do Pará - UEPA
Santarém, Pará, Brasil

RESUMO: A pesquisa reúne o intuito de 
compreender as questões emocionais ligadas 
aos sentimentos manifestados em decorrência 
do processo do luto e demais incertezas sobre as 
questões de mudanças de rotina e as influências 
desse processo na vida dos idosos e, como a 
partir disso, a psicologia pode entrar como auxiliar 
à saúde mental do público-alvo da pesquisa. 
Para isso, foram selecionados diversos autores 
que agregam valores e percepções, na busca 
por justificar a pauta defendida e sua devida 
importância, com subsídios teóricos, como por 
exemplo os estudos de Romero et al. (2021), 
Lukachaki et al. (2020) e Irigaray (2020) que 
deliberam sobre essa perspectiva dos impactos 
ocasionados pelo luto e isolamento social em 
decorrência da COVID-19, na saúde mental dos 
idosos afim de proporcionar a devida atenção 
e bem-estar, promovendo o amparo emocional 
necessário para essas pessoas. 
PALAVRAS-CHAVE: Luto; Saúde Mental; 
Idosos; Covid-19.

1 |  INTRODUÇÃO 
A comunidade científica global direciona 

a atenção do mundo para um novo coronavírus, 
que se apresentava como uma mutação de 
altíssima transmissibilidade, elevando em 
potencial a nocividade à saúde em escala global, 
definindo-se em pandemia. Acompanhando 
esse senário, a presente pesquisa agrega 
o intuito de dissertar acerca do impacto da 
pandemia causada pelo coronavírus SARS-
CoV-2, detectado na China em 2019 (OLIVEIRA, 
2021 p. 3719) cabendo a investigação, instigar 
principalmente, os aspecto emocionais ligados 
aos idosos, que foram impostos, em muitos 
casos, a ficar à mercê de cuidados de parentes 
ou pessoas próximas, devido à interrupção dos 
hábitos sociais, em decorrência da necessidade 
de se realizar uma “quarentena” sem período 
determinado, que perdura até a atualidade. 

Trata-se de um estudo direcionado 
sistematicamente para deliberar sobre os 
idosos no contexto da pandemia no Brasil, 
quais foram os seus efeitos na condição de 
saúde emocional abordada pelos efeitos do 
isolamento, restrições dos hábitos sociais e até 
a perda de pessoas conhecidas e próximas, 
depreendendo seus comportamentos mediante 
outras pesquisas desse âmbito. Para isso, a 
pesquisa foi embasada no referencial teórico 
de interesse, podendo ser identificados autores 
como Romero et al. (2021) que teve como 
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alicerce o estudo descritivo da base nos dados da ConVid – Pesquisa de Comportamentos 
(ConVid) que apresenta uma verificação de saúde de corte-transversal, em nível nacional, 
realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas 
Gerais e a Universidade Estadual de Campinas. Neste sentido, parte-se do enfoque teórico 
com base na fenomenologia e no existencialismo utilizando publicações disponíveis em 
institutos ligados à saúde como Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Organização Mundial 
da Saúde (OMS). 

Com isso, o trabalho expõe mudanças nos rendimentos sociais dos idosos, 
analisando as dificuldades na realização das atividades de rotina, que foram modificadas 
em decorrência da quarentena, principalmente pelas condições de saúde as quais foram 
expostas aos idosos, que dentre os públicos, é o público de alto risco, em prejuízos à vida 
e seu bem-estar, afim de descrever as mudanças de comportamentos desse público-alvo, 
adotados durante a pandemia de COVID-19. 

Assim, corresponde afirmar que a pesquisa tem intuito de perpassar um estudo 
baseado em três reflexões: o luto decorrente da covid-19, as características comportamentais 
dentro desse contexto e por fim, a atuação da psicologia como uma ferramenta fundamental 
para o tratamento eficaz dessas dificuldades reais.

2 |  METODOLOGIA
A metodologia busca sistematizar através de diferentes fontes de revisão narrativa 

da literatura, assuntos que dissertam sobre o processo do luto sob um olhar de luz dentro 
da psicologia, em destaque aos idosos que, por sua vez, além de apresentarem-se como 
grupo de maior risco entre a população, acaba por ser o grupo que vem requerendo mais 
atenção pela fragilidade emocional apresentada. Para isso, tornou-se necessário entender 
diversos pontos de vista de diferentes autores, fazendo dessa busca uma pesquisa de 
análise qualitativa vale deixar evidente a importância de se conhecer a fonte da informação 
correlacionada ao tema da pesquisa, compreendendo as características fundamentais, 
para isso foram selecionados os referenciais teóricos mais pertinentes, fazendo jus as 
características de metodologia exploratória, originada da necessidade do isolamento social 
ou até mesmo a dor do luto justificada pela perda de pessoas para o coronavírus.  

Portanto, fica confirmada que a presente pesquisa caracteriza sua essência 
em valores qualitativo, representada através da interpretação de algumas análises 
sistematizadas, com referencial teórico que faz jus à percepção emocional referente aos 
idosos, deliberando sobre o distanciamento social, imposto pela pandemia, as restrições e 
perigos iminentes, bem como, de suas exposições ao risco.  
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3 |  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguinte seção abordará a fundamentação teórica compreendendo as 

manifestações emocionais dos idosos, apresentando os resultados de pesquisas dessa 
área, após seleção rigorosa de artigos concernentes à temática. A representação dos 
resultados obtidos faz jus ao intuito de fortalecer as discussões sobre o luto em decorrência 
da COVID-19, no que diz respeito aos idosos e como a psicologia pode atuar a favor da 
recuperação desses fatores.

Assim, segundo Tatiana Quarti Irigaray (2020, p. 6) “devido às restrições impostas 
pela quarentena, como a separação de pessoas queridas, a perda de liberdade e as 
incertezas sobre a situação da doença, pode tornar-se um período desagradável e acarretar 
prejuízos para a saúde física e mental”, portanto, a consideração da afirmativa reforça 
a necessidade de compreender os aspectos manifestados no público-alvo da presente 
pesquisa, os idosos, que por sua vez demandam atenção deliberadamente

Os autores Lukachaki et al. (2020 p. 4 apud Kovács, 1992) afirma que o “processo 
de luto não ocorre apenas quando há a morte de alguém, mas pode se desenvolver também 
por outras perdas, como, por exemplo, o fim de um relacionamento, o fim de um ciclo, a 
perda de um emprego, aposentadoria, dentre outros”. Com isso, é possível confirmar que 
o sentimento do luto pode ser manifestado de diversas formas, inclusive, nesse período de 
afastamento da rotina e distanciamento de pessoas. O autor considera também que “durante 
uma pandemia é comum também que as pessoas sofram com o que é chamado de luto 
antecipatório que se expressa sem a pessoa ter perdido alguém de fato” (LUKACHAKI et 
al., 2020 p. 4). Portando, é válido considerar que a afirmativa aduz a justificativa, revelando 
como vai além dos sintomas físicos, devem ser consideradas, essencialmente, as questões 
psicológicas presentes nos indivíduos. “Este processo é provocado diante das incertezas 
e das mudanças na rotina da pessoa, que agora vive isolada de seus entes queridos e 
enfrentando o medo de perdê-los por conta da pandemia.” (LUKACHAKI et al., 2020 p. 4), 
por esses motivos, fica evidenciado o sofrimento psicológico experienciado, intencionando 
os riscos com independência da composição familiar, pois, os “idosos morando sozinhos 
podem precisar de ajuda para adquirir alimentos, suporte afetivo, econômico, cuidados à 
saúde e outros, e idosos que moram com outras pessoas correm risco de serem contagiados 
por integrantes do lar que mantenham contato com o exterior. (ROMERO et al., 2021 p. 9). 
Identificando a importância de se trabalhar os aspectos psicológicos para o fortalecimento 
da saúde mental dos idosos, uma vez que esses aspectos refletem nos âmbitos sociais e 
de bem-estar.  

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desde o início da pandemia da COVID-19, independente da composição familiar e 

domiciliar dos idosos, o vírus vem representando demasiado risco à saúde do público-alvo 
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da pesquisa, principalmente pela sua exposição às várias formas de transmissibilidade do 
mesmo, e ainda pelo agravante emocional: o fator do luto de fato e até o luto antecipatório, 
como vimos na seção anterior, retrata a vulnerabilidade dos aspectos condicionais 
considerados na presente pesquisa. Além disso, alguns estudos representaram 
acentuada diferença entre homens e mulheres idosos, no que diz respeito as condições 
socioeconômicas, rendas familiares dos idosos e até a reinserção no mercado de trabalho, o 
que sugere ser sempre considerada o fator de gênero entre os estudos do envelhecimento. 
Pesquisas apontam também alguns dados relevantes como a frequência em que mulheres 
são o público que mais se apresentam desamparado de cuidados, reconhecendo que tais 
dados são apontados também em outros estudos, mostram a necessidade de se atuar 
com a psicologia na busca por lidar com as perdas, sabendo reconhecer a importância 
de vivenciar e respeitar o processo do luto e isolamento social, conhecendo o papel 
do psicólogo como mediador dessa compreensão. Portanto, conclui-se que, além do 
sentimento de perda, provocado pela ansiedade instigada pelos sentimentos vivenciados, 
é necessário identificar esse processo e assim, possa ser trabalhado a mediação da 
psicologia que busca o equilíbrio na saúde mental dos idosos, para que esse fator não o 
deixe ainda mais fragilizado e assim, suscetível aos riscos impostos pela pandemia até os 
dias atuais, assoladores do bem-estar mental e físico.
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